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Capitulo I
O fim da guerra e os problemas da paz

1.1. A passagem da economia de guerra para a de paz
A Italia sai da guerra exaurida em homens e recursos. Sua vida social

este despedagada: grander desequilibrios, grander ftaquezas, pouca estabili-

dade. O processo inflaciongrio tomb proporg6es imensas. A inflagao em 1918
(1913 = indice 100) chega a 409. O d61ar, cotado a 5,18 por lira (1914), paisa a
13,07 (1919) e 28,57 (dezembro de 1920). A divida publica some no final da

guerra 74 496 milh6es de bras e o ritmo da inddstria cai de 20 a 40%.
O deficit do Estado eleva-se de 214 milh6es de bras (1914-1915) para

23 345 milh6es (1918-1919). Chabod nos apresenta o seguinte quadro:

A circulagao monetiria pasha de 2 007 milh6es (juilho de 1914) para
20 bilh6es (dezembro de 1920) em um significativo crescimento de 996%.

Federico Chabod, .Hisf6ria do /bscfsmo, p. 34

5

   
Ano Despesas Deficit
1913-4 2 501 (100) 214 (100)
1915 6 10 550 (422) 7 536 (3 521)
1916-7 17 315 (692) 13 261 (6 185)
1917 8 25 334 (1 013) 19 552 (9 136)
1918-9 30 857 (1 234) 23 345 (10 909)
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'Einaudi calcula que entre 1916 e 1918 cerca de 30% do rendimento
nacional 6 obtida a tftulo de empr6stimo. A rgpida desvalorizagao da
lira entry 1919 e 1920 (na segunda metade de 1920, a lira vale somen-
te um quinta da lira de 1918), significa para centos grupos sociais o
empobrecimento e, para outros, verdadeiramente a ruina'

2

A agricultura este em crime: 40% da balanga comercial estio compro
metidos com a importagao de alimentos

:yalta, sobretudo, o trigo: antes de 1914, a Italia produzia em media
circa de 50 milh6es de quintais de trigo por ano (maximo rendimento
por hectare: 12,3 quintais, em 1913), e tinha ainda que importar cerca
de 14 milh6es, mas durante a guerra a produgao tinha cai.do para 38
milh6es (rendimento por hectare: 8,4 quintais, em 1920). Em 1920, a
colheita global de cereais (trigo, milho, arroz, etc.) 6 inferior em 18
milh6es de quintais a media de 1909-1914".3

Ainda Einaudi faz os cflculos do retrocesso dessa perda agricola

Anon

Antes da guerra
1915

1916

1917

1918

Prod. cereais

2 247 (100)

2 260 (100)
2 099 (95)
1 815 (81)
2 191 (97)

Prod. legumes

897 (100)

871 (97)

765 (85)
789 (88)
807 (90)'

O custo da guerra fora brutal: 65 milh6es de lira-ouro; 680 mil mortosl
680 mil prisioneiros; maid de um milhg.o de feridos; 500 mil mutilados e 600

mil morton pda espanhoZa.

'A Italia sai da guerra extenuada. O conflito tinha absorvido ngo ape
nas os recursos correntes, mas at6 mesmo uma parte da riqueza acu

iden, p. 35.
Chabod, op. cif., p. 37. O quintal eqtiivale a 100 quilos.
Luigi Einaudi, .La condotta economics e gZ£ e8ettf sociaZf deZZa gzzerra ffaZiana, pp.

69-70, citado por Robert Paris, .Hfsfofre du Rascfsme en /faZfe, p. 73
iden, p. 61 e Paris, .As Odgens do Fascfsmo, p. 78
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mulada (...) no quadri6nio 1915-1918, os gaston, calculados a pregos
correntes, tinham superado em 16,15% a renda nacional. (...) O apa-
relho produtivo do pars estava em m6s condig6es e chemo de contradi-
g6es; (...) enormes imobilizag6es nos setores industriais, cuba capacida-
de produtiva excedia o consume inferno; mas, ao mesmo tempo, sem
competitividade nos mercados internacionais e, portanto, necessitado
de novos e macigos investimentos para serem reconvertidos e reorga-
nizados; acentuada obsolesc6ncia das m6quinas; formal de concentra-
gao financeira que interferiam e distorciam a concentragao t6cnica dos
capitais, e se exprimiam em colossos de p6s de barro; baixa produtivi-
dade do trabalho, conseqti6ncia do atraso da outillage; vasco e crescen-
te desemprego quejg no outono de 1919 chegava a 2 milh6es de pesso-
as; sistema bancfrio enganoso e tornado 6'ggil pele typo de relag6es
com as empresas industriais'

E nesse quadro de contradig6es sobredeterminadas que se da a cena
politica e econ6mica do p6s-guerra. Toda a brutal concentragao industrial se
dera pdas condig6es da guerra. E pda aWaD do Estado italiano. Tomando o ano
de 1915 como base, onde houve um investimento da ordem de 310 milh6es de

bras, veremos que em 1916 esse investimento crescera 403% (1 250 milh6es),

em 1917 crescera 1 016% (3 150 milh6es) e no primeiro semestre de 1918 ja
atingira 706% (2 200 milh6es) s6 nio aumentando porque imprevistamente
chegara a paz.

A produgao manufatureira crescera: tomando o induce 100 para 1914,

encontraremos em 1917 o induce 117, decrescendo pdas raz6es acima em 1918
para o indice 113. Mas isto 6 a media da ind6stria manufatureira pois se ob-
servarmos algumas delay, as que estavam diretamente ligadas a guerra vere
mos que o cresdmento foi brutal. O setor metal-mecanico, por exemplo, que
em 1914, era respons6vel por 26,8% da produgao passara em 1917 a 42,6%. A

produgao de autom6veis passara de 9 200, em 1914, para 20 mil em 1918,

crescendo em 217%. Mas indices maiores eram obtidos na produgao de avi6es,

que no mesmo peHodo, passarf de 382 a 6 523(1 707% de aumento) e de fa
brico de motores de avigo, que passe'f de 606 a 14820 (2 445% de aumento).

Idomeneo Barbadoro, Stand deZ Sf/zdacaZfsmo .italiano, vo1. 2, p. 338. Em frances
no texts.
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Realmente Cram as condig6es arti$1ciais da buena, e de um estado

coma o italiano, que tornam isso possivel. O Estado comprova a produgao
b61ica, garantindo assim aos industrials um mercado cativo, sob condig6es

monop61icas ou de alta oligopohzagao, permitindo-lines vender muito acima
de qualquer Gusto. A continua emissio de moeda e a inflag5.o aberta permiti-
am nio apenas o aumento crescente dos pregos e imensos lucros bem como
liberava, fazendo assim coma que uma nova "acumulagao primitiva". E pele
mecanismo inOadongrio, os industrials das suas velhas dividas.

Mas, maid importante do que judo ipso: o proletariado tinha fido "co-
lorado", polo Estado, "a. disposigao do capital privado" e despojado de "toda

uma legtslaga.o de protegao e de privi16gio, coagindo a mio de obra (mobili-
zagao industrial)."' lsso foi imposto pelo C6digo de 5 de novembro de 1916,
calcado no C6digo Militar: o abandono do trabalho ou mesmo a mudanga de
f abrica sem autorizag5.o oficial era considerado desergao, kinda que os cri-
mlnosos fossem "criangas ou estrangeiros".' O abandons podia ser punido
com prise.o de 2 memes a I ano. Se o "delito" fosse de mudanga de f abrica, a
pena era de 2 a 6 moses. E, se houvesse fnsubordfnagdo, o criminoso poderia
pegar at6 24 moses de reclusgo.

N5.o bastando tudo ipso, o prego da forma de traballho era o maid baixo
entry sodas as mercadorias. Enquanto o prego das mercadorias em gerd subia
at6 o indice 409(1913 = 100), o salirio raraniente atingiu o fndice 200. E ipso
ocorria mesmo na FIAT que ganhara extraordinariamente: os salgrios chega-
ram em 1918 ao indice 216 (1913 = 100). Ja os produtos usados na ind6stria
b61ica aumentaram muito maid: por exemplo, o ferro kobe nesse periodo 920%.
Apesar de tudo a imprensa nacionalista-industrialista, apoiada por economistas
]iberais nio se cansam de friar nos altos salarios, nas(hssipag6es opergrias, en-

quanto por muito menos... os nobles soldados italianos lutavam nas trincheh'as.
Os lucros m6dios das sociedades por agnes passat de 4,16% (1914) para

7,75% (1917). E quando mais ligada a guerra mats lucrativa era a ind6stria:
siderurgia(de 6,30%D para 16,55%), autom6veis(de 8,20% para 30,31%), cou-

Giuseppe Carbone, la crist deZZa sociefd !falfana daZZa guerra aZ Hascismo, citado
por Renzo del Carria, .ProZefad senza riuoZuzlone, v. 2, p. 58

Einaudi, op. cff., p. 11, citado por Paris, As orfgens... , p. 178.
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ros e calgados (de 9,31% para 30,51%), quimica (de 8,02% para 15,39%), bor-

racha (de 8,57 %o para 14,95%), la (de 5,10% para 18,47%) e algodao (de
0,94% para 12,77%). E necess&'io dizer que no caso do algodao existia uma

crime antes da guerra.

:Em tal situagao, todo cflculo era abandonado para dirigir-se somente
a multiplicagao do produto; e o incentive dos fornecimentos militares
com mercado garantido e os lucros seguros permitia descuidar dos
problemas da produtividade e de manter em exercicio -- at6 mesmo de
crit-las -- empresas marginais, enquanto concedia enormes super-
lucros aquelas avangadas do panto de vista tecno16gico e produtivo".o

A concentragao industrial cresceu em media 56% (1913-1918), che-
gando o setor metal-mecfnico a crescer 252%.

A FIAT paisa de um capital de 17 milh6es (1914) para 200 milh6es
(1920), com um increments de 1 294% em apenas 6 anon. Esse capital decla-
rado de 200 milh6es da FIAT, era acompanhado por um imobilizado de 385
milh6es, e ela ainda dispunha de 200 milh6es em titulos, valores e cr6ditos
diversos. Seu d6bito era de 350 milh6es (dos quaid 250 milh6es derivados de
um empr6stimo feito ao grupo Morgan de New York).

Ela absorvera em 1917 a Ferrlere Piemonfesi VtzrzdeZ & C, as O#tcine

FrafeZZf .Dfaffo e as /rzdustrfe ]WefaZZurgiche Torino. Seu processo de concen-

tragao se acentua no bi6nio 1919-1920. Nests periodo ela participa nos seto-
res "banc6rio(Credffo /faZiano, J. de Fermat e C.); e16trico(S. A. EZefricifd
Atta, ]ta]i,a, Force ]dra,utiche dd, M.an,cenisio, Soc.]]droetetrica, Piemon,te)\

metal-mecanico(0/7icfne df VIZZar Perosa, S. A. Z)aZmfne); eletro-mecinico

(Fabbrica /f. Mzgneff /ore/Zf); quimico(Rumfanca); tecidos artiHlciais(Sofa
Wscossa); transported(S/TX, ... Soc. Marffffma e Cor?tmercfaZe /faZiana);
materials de construgao (ZI/nfone /faZfana Cemenfi), villas (S. A G[Zardfnf,
S. A. Consomio Utenti Napa, Soc. per !'tnlcremznto Auto e sporty"

E evidentemente a Fiat nio 6 o 6nico caso: O grupo /Zt'a teve um
acr6scimo de capital de 30 milh6es (1916) para 300 milh6es (1918), ou sda,

Barbadoro, op. cft., p. 333.
Mario ABRATE, .La Zofta sfndacaZe neZZa indusZHaZfzzwzfone in /faZila .2906-.2926

P. 277
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um increments de 1000qa em apenas dais ands. Ela fbz uma integragao ver-
tical passando dos minerais aos autos-fornos, a siderurgia, aos estaleiros na-
vais, i.s construg6es mecfnicas e eletro-mecanicas e i.s centrais e16tricas.

A H.nsaZdo pasha nesse periodo de 4 000 a 56 000 empregados, e se
contarmos os opergrios de suas filiadas o n6mero atinge os 110 000. Dedica-

te ao ago, a hidroe16trica, aos estaleiros navais, ao exercicio da navega(lao
com iota pr6pria, a fabricaga.o de canh6es, proD6teis, explosivos e at6 mesmo
avi6es e telefones.

A concentragao foi tio violenta que as indQstrias intervieram e sub
meteram os grandes bancos Sconfo, Co/nff, Credfto, .Bazzco df .Roma, inver-
tendo o processo anterior onde os bancos dominavam e criavam as indistrias.
No p6s-guerra os bancos perdem a hegemonic: a A/zsaZdo domino o Sconfo,
fracassando na tentativa de fazer o mesmo com o Con/nff; a .nua domina a

sua financeira a Parrot;fe ]VerfdfonaZe; a .Breda domina o Banco df Roma e a
.Flat domina o Credffo. Esse dominio garantia aos industriais as melhores

condig6es pois des auavam para si mesmos os pregos e as modalidades de
cr6dito. Tal situagao chega a preocupar a Olivetti, poderoso secretirio gerd
da central industrial patronal. Quando aAnsaZdo renta dominar o Commer-
cfaZe, dirige-se is autoridades: "E nio deveria realizar-se uma investigagao
preventive sobre aquela empresa que se arroga dominar a naga.o no referen-

ce a relaga.o econ6mico-financeira? E que coisa aconteceria, em hip6tese lon-
ginqua, no caso de um desastre da empresa Ansaldo? N5.o se arrebentariam
talvez todos os nossos bancos e today as nossas inddstrias".': As palavras de
Olivetti se con6umam tr6s anon apes

1.2. A situagao politica nacional: as contradig6es do p6s guerra
Acabada a guena os problemas "surged": nio 6 f avila reconversio para

a paz. Ha o problema dos desmobilizados. Durante a guerra e na hora em que
tudo parecia perdido, o ministry Salandra e muitos outros politicos prometem
tudo a um ex6rcito na sua imensa malaria campon6s: terra, trabalho, justiga,

Citado por Franco Catalano, .29,29-.292.Z Potere economics e Hascismo, pp. 316-317
e por Barbadoro, op. cit., p. 337.
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vida decente, etc. Ao mesmo tempo que no 6'onte inferno a campanha contra o

'enriquecimento" e o 'Tausto" dos operarios chega a lances dramgticos.
Mas a guerra ia acabando. E era "vitoriosa". Com o seu fim, como era

de se esperar, nenhuma das promessas aos soldados-camponeses foi cum-
prida. Tratava-se de ampliar a campanha contra os opergrios que "enrique-
ceram" enquanto os outros lutavam. Mas tratava-se tamb6m, de lembrar aos
soldados que nio tinham fido apenas des os Qnicos a lutar e morrer, que os
oficiais tamb6m tinham feito o mesmo. Giachino Volpe, nacionalista, futuro

fascista, chega a afirmar que "sobre dez soldados morreram dois, sobre dez
oficiais, sein ou fete morreram, ou mats ou menos

Os operarios e os camponeses voltam aos deus oficios, mas o problema 6
dos pequeno-burgueses e burgueses, que foram oficias na guerra. Contentar-
se-io em voltar a uma posigao de subalternidade social? Tudo indicava que
nio. Enquanto o PSI nio percebia a situagao, Mussolini articulava-se com os
desmobihzados: "0 soldado deixa o seu uniforme e torna-se um cidad5.o. Eis ai

entio que os aborrecimentos comegam. O soldado que volta com a satisfagao
interna de ter cumprido o seu dever -- o que Ihe permite olhar de ama aqueles
que nio o fizeram -- procura trabalho e, trabalho nio tem. Dinheiro para viver,
ng.o hg, e dificilmente se encontra".:: Enquanto Mussolini assume a defesa dos
desmobilizados o PSI, sob o impacto do maximalismo, aprova mogao impedin-

do a entrada no partido dos que foram intervencionistas. A imprensa socialists
ataca os intervencionistas, em uma politica que maid garde Gramsci de6nirf

homo sendo a do "cio que morde a pedra e ng.o a m5.o que a lanka '
O outro problema grave 6 a questao da Confer6ncia de Paz da qual

sairg. o moto da "vit6ria mutilada", tg.o 6tila reag5.o italiana. O Panto de

Londres, frmado por Sonnino, previra compensag6es para os italianos: elam
reconhecidos os direitos italianos is terras frrfdentf", o Trentino, o Tirol Ce-

salpino at6 a passagem de Brenner, os condados de Gorizia e Gradisca, ai

:' Giachino Volpe, Guerra dopogzzerra jascismo, "La Nueva Italia" Editrice, 1928,
Venezia, pp. 59-60, citado por Paris, op. cft., p. 119.

qztf reufennent", .rZ .l\)poco d'.rfaZfa, 16-1-1919, em (Zuores de Benito
Mussolini (OBN), vol. 1, p. 366

[rrfdentf: nio redimidas. Terras ainda sobre controle austriaco.
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compreendida Volosca, as ilhas de Cherso, Lussin, Plavnek e uma parte da
Dalmfcia compreendida entre Lisarica e Tribanic, ao norte, e no sul uma
linha partindo do cabs Planka seguindo o divisor das aguas. E mats umas
outras "compensa96es" na Asia blenor e na AfHca. Tal fora o motive pele
qual a burguesia italiano entrara na guerra

Os nacionalistas, intervencionistas, vio pouco a pouco se colocando
contra o parlamento e a "democracia" italiana. Um deles, Maurizio Maravi-

glia, chega a afirmar que "a verdadeira imaged do povo, nio 6 o Parlamen-
to, 6 o Ex6rcito".:s Chegam mesmo a votar uma mogao, a 15 de dezembro de
1918, em que fixam, homo diz Paris, a "fronteira sentimental" da Italia pas-
sando de Brenner a Travis, anexando Fiume e a Dalmgcia, e exigem o prote-
torado sobre a .Albania; querem tamb6m um territ6rio da .Agra Menor, a La-
bia, a Tunisia, a Eritr6ia, a Somalia, etc.

Diante das press6es o governs Bissolati-Nitti se demote. A burguesia

se encontra dividida: o grupo Orlando-Sonnino-Salandra, pr6ximos ao gran-
de capital, enfrenta Giolitti-Nitti, representantes de setores financeiros e da

media burguesia, mas divididos entre si pda questao do intervencionismo
na guerra. Os nacionalistas aproveitam o clima para lutar contra o que des
chamam de neutralistas, croatas, renunciadores, enfim contra todos que
foram contra a guerra. Seu desdo 6 um golpe de estado do Duque D'Aorta
que assumlrla uma monarquia mats reaclongna

O clima politico 6 intenso. De todos os lados fbla-se em transforma-
g6es. O Partido Republicano, no dia 9 de dezembro de 1918, declare romper
com a monarquia e nada querer cod os bolcheviques. Querem a Constituin
te. Mussolini, no .# PopoZo d'JtaZfa de 3 de janeiro de 1919, fda na convoca-
gao de uma Constituinte do Intervencionismo Italiano, com o que poria fora
de dena os socialistas que foram contra a guerra. No dia 15 de janeiro Sa-
landra, Riccio, Di Cesare prop6em: sufragio universal, voto feminino, refor-
ma do Senado, da burocracia, da justiga, escola obrigat6ria, imposto pro-
gressivo sobre a renda, instauragao de uma "democracia do trabalho". Os
sindicalistas-revoluciongrios da ZI/nfone /faZfana deZ .Lauoro, de Alceste De
Ambris, proclamam no seu congresso de janeiro de 1919 a necessidade de

Paris, op. cft., p. 123
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uma "Constituigao nacional compreendida coma segao italiana da Constituinte
lnternacional dos povos". Os socialistas sio contra. Na sua reuni3.o de dezem-
bro de 1918 a diregao do PSI, fortemente influenciada pda revolugao russo,
recusa a id6ia de uma Constituinte apresentada por D'Aragona no congresso

da CGL no dia 30 de novembro. D'Aragorn insistirf com a id6ia no Congresso

de Bolonha da CGL em janeiro de 1919. O .Partlto PopoZare .rtaZfano, cat61ico,

tamb6m 6 contra a Constituinte. Seu programs 6 a defesa da familia, ensino
livre:', autonomia local e regional, legislagao nacional e internacional que ga-
ranta o plano emprego, imposto progressivo, reforma electoral com proporcio-
nalidade e veto fbminino, e defesa da Sociedade das Nag6es.

Os socialistas nio gostam dessa unanimidade. Tosca exprime a situa-
ga.o: "Os 'revolucionfrios' nio querem a Constituinte, precisamente porque

os demais a aceitam. O fato de todd mundo falar dela, inquieta-os".:'
A Associagao Nacional dos Combatentes reunida no m6s de junho, em

congresso, nada favorgvel aos fascistas, proclama: convocagao da Consti-
tuinte, aboligao do Senado e substituigao dos conselhos eleitos por todos os
trabalhadores e produtores, a16m da redugao do servigo militar a 3 memes.

Ainda em junho a Magonaria apoia a id6ia da Constituinte e em outubro 6 a
vez do Congresso dos /'asa proclamar a necessidade da Constituinte.

Orlando safra vitorioso no Parlamento. E parte para a confer6ncia de
paz. Do lado italiano, a questao adriftica 6 central. A guerra destruira o im-
p6rio austro-hangaro e no seu lugar surgira entre outros a lugoslavia. E este
novo estado reivindica terras que pele Pacto de Londres deveriam "ser" ita-
lianas. A arbitragena de Wilson sugerida pelos iugoslavos 6 imediatamente

recusada por Sonnino. Ele babe que os americanos pretendem ravorecer a
lugoslavia para que ela nio "chia nos brazos bolcheviques". Os italianos que-
rem Fiume e a Dalmfcia. A situagao se complica, pois se em Londres a Dal-
micia fora "doada", Fiume nio o fora. Orlando fda que efetivamente o Pacto
de Londres nio previra nem o desaparecimento do imp6rio austro-hangaro,
nem o aparecimento iugoslavo. E que tanto raz6es econ6micas quando raz6es
politicos das nacionalidades indicam que Fiume deve "voltar" a. Italia.

Ou SQja: liberdade da lgrqja de ter seu ensino particular
Angelo Tasca, EZ /tascfmfenZo deZ #ascisnzo, p. 23
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Wilson aceita a fronteira italiana no Brenner. em Trieste. em uma
grande parte da lstria. blas Fiume deve $er uma cidade livre: n8o ha ali
tantos italianos, para que se possa fhlar em politico de nacionalidades. Os
italianos nio recuam e Orlando requer a16m de Fiume, o norte da Dalmg.cia e
o respective arquip61ago. E adverse: nio gabe o que acontecerf na Italia se nio

forem atendidas as '3ustas" reivindicag6es italianas. Perigo de revolugao cano a

vit6ria sda "mutilada:
Wilson publica manifesto ao povo italiano. Orlando e Sonnino apes

publicarem contra-manifesto se retiram da reuniio. Mussolinie os naciona

listas os recebem vitoriosamente. Grander manifestag6es. Mas o resultado
da retirada 6 praticamente nulo. A confer6ncia prossegue sem os italianos
que acabaram por voltar, jf sem muito brilho e/ou barulho, pois no dia 6 de
maio, os problemas de #onteira com a Austria entram na discussio. Duran-
te Lode esse tempo o /Z PopoZo d'/faZEd, a L'/dea iVazionaZe e a La Stamps
fazem uma louca agitagao. Fda-se em anexar todos os territ6rios prometidos
em Londres, inclusive Spalato e Tray, agora territ6rio iugoslavo, o que eqtii-
valeria a uma declaragao de guerra. E obviamente Fiume.

Em Paris os italianos se v6m dente a novo problema: a questao da Asia
Menor. Em Londres, sobre a Anat61ia foram concedidos certos direitos aos ita-

lianos, e total controle sobre o Dodecaneso e do Smyrna. Os gregos contestam.
Os italianos invadem a Asia Menor. No reference a Fiume, os litigantes lta
lia e lugoslavia -- aceitam uma cidade de F'iume independente sob a protegao
da Sociedade das Nag6es. No entanto os ftanceses apresentam um proDeto

prevendo para dentro de 15 anon um plebiscite para definir definitivamente a
situag5.o de Fiume e quer dar a Italia a posse de Zara e Sebenico. Os italianos
obviamente aprovam e os iugoslavos recuam. Segue a questao adri6tica.

A Confer6ncia suspende provisoriamente deus trabalhos em 6 de ju-
nho. Coma ficava a Italia? Nio ganhara os protetorados da Asia Menor(Arts.
8 e 9 de Londres), nem compensag6es coloniais(Art. 13). Enfim, nada que pu-
desse compensar a entrada na guerra. Era a "vit6ria.mutilada". Chegado de
Paris, Orlando enQenta o Padamento e cai em 19 de jumbo por 262 votos con-
trfrios e apenas 78 favor6veis. Nitti apesar dos protestos dos fascistas e dos
nacionalistas, que v6em nele um neutralista, consegue o apoio dos populates e
de Giolitti para dotar a Italia de um novo gabinete ministerial
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Clapitulo 2
O Btennio russo:

os anos de fogo e langue

2.1. iomega o bfennfo rossi
Com o fim da guerra a economic italiana sofre uma brusca freada. As

grander esperangas de uma potente reconstrug5.o, da aboligao total do con-
trole estatal das divisas estrangeiras, do restabelecimento do protecionismo
afastavam os temores. O deficit da balanga comercial 6 imenso: 7 bilh6es no
I' semestre de 1919, e apesar de se conseguir abaixf-lo para 4 bilh6es no 2'

semestre as perspectivas sio magras
O governo se via dianne de um quadro dificil: nio se podia parar com

as despesas pablicas porque senio aumentaria o desemprego e diminuiria o
ritmo da economia. No entanto era necessfrio reduzir o deficit da balanga e
diminuir a inf]ag5.o -- que apenas em outubro de 19].9 aumentou em 12,34%;

era necessario, portanto, aumentar os impostor. E que a taxagao deveria
recair sobre os aumentos de patrim6nio e obrigar um empr6stimo compuls6-

rio, a16m de forgar a nominatividade dos titulos acionarios, medidas estas
que estavam sendo tomadas em quash todo o Ocidente.

Mas a Italia nio 6 um pals ocidental coma qualquer outro. Suns clas-
ses dominantes, capitalista e agraria, nio estio acostumadas a isso e nem

pensam que devam fazer qualquer esforgo no sentido de sanear as finangas
nacionais. A resposta 6 rapida: panico na Bolsa, transfer6ncia de capitals
para o estrangeiro, etc. O panico na Bolsa faz com que caiam os indices nas
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Quando a transfer6ncia de capital para o estrangeiro ela 6 aumentada
quando em 1920, Giolitti ameaga aplicar com maior severidade as taxag6es.
O governo como de costume, sofre pressao por parte dos jornais, das v5.das

associag6es empresariais e das Cfmaras de Clom6rcio.

Os capitalistas industriais e financeiros por um lado n5.o estio dispos-
tos a renunciar a today as vantagens que a politica inflacionaria Ihes ofere-
cia mesmo que com ipso um nQmero maier de camadas sociais fossem afeta-

das nesse sentido atacava o governo por sua imensa inger6ncia na esfera
econ6mica: desestatizar seria a solugao. Mas por outro lido reclamava o ab-
senteismo do governo quando se tratava de obter grandes despesas pablicas,

beneficios, barreiras alfandegarias contra o estrangeiro e apoio estatal para
a conquista de mercados inacessiveis a des por sua nio competitividade.
Apoiava a D'Annunzio sonhando com o domfnio da area danQbio-balc9.nica

coma terreno cativo, para suas mercadorias e deus capitais.
E tudo as claus: O Corrferf economico escrevia

"E certs que se a Italia pudesse afirmar-se, coma deve, com toda ener-
gia e com pronta iniciativa, no Adri6tico e reunir os lids do com6rcio
com o Oriente balc6nico dirigindo-se atrav6s a Ucrania at6 o Oriente
maid longinquo, pouco teria a pedir ao Ocidente'

Queriam pris, nada maid nada ments, impedir as importag6es, com
excegao das mat6rias primal, e forgar as exportag6es, em um "anacr6nico
mercantilismo", como diz Barbadoro, que levaria o planeta ao caos cano to-
dos assim procedessem.

A16m dessa expansao imperialista a burguesia queria "agambarcar o
Estado como 'propriedade privada ' do capitalismo".' Tendo sempre domina-
do o Estado, nio perceberam que durante a guerra, ao mesmo tempo que
ganhavam todos os benefTcios, acabaram por deixar que o Estado se afir-
masse homo tal. Na guerra e pda guerra o Estado deixara de ser um simpler
instrumento deles para dominar a vida nacional. A crime do p6s-guerra leva-
va a que os capitalistas necessitassem de uma coesio politica e econ6mica

Citado por Franco Catalans, .29.29-.292.Z .l>ofere ecomico e jascfsmo, pp. 78-79, in
Idomeneo Barbadoro, Storfa deJ SfndacaZfsmo /faZlano, vo1. 2, p. 342.

Barbadoro, op. cff., p. 343
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total, que o Estado n5.o tentasse arbitrar a lute social, que fosse simples-
mente a sua "propriedade". O Estado liberal deixava agora de satisfaz6-1os.

Mas nAo foray apenas as forgas industriais que cresceram. As forges
opergrias tamb6m o conseguiram. A grande maioria dos opera'ios, dos cam-
poneses e amplos setores dos estratos m6dios, terminada a guerra, estavam

dispostos a. derrubar o estado liberal que os dominava, a mudar toda a vida
civil. As classes dominantes sentiam que tinham perdido claramente o con-

trole. E a diregao do Estado (sua pr6pria organizagao, a burocracia civil e
militar, a policia, a magistratura) nio era mats funcional para perpetuar os
m6todos at6 agora adotados nessa dominagao.

Cresce a agitagao social, greves econ6micas e politicas tornam-se maid

e dais intensas. A CGL que em 1918 tinha 250 mil associados, aumenta
sucessivamente para 600 mil (I' de male de 1919), atingindo os 2.150 mil em

1920, crescendo assim 358,33%. A F70M, em 1920, tinha 160 mil associados
e nesse mesmo ano a Federazfo/ze nczzfonaZe .Ed£Zfzfa tinha 175 mil, a Fade

razione /faZfana Operas TessfZf (.ZTOT) tinha 145 mil e a Federazfone def

Lauoraforf deZZa Terra (12%derterraJ circa de 845 mil.
O PSI tamb6m cresce: passe dos 58 mil aderentes anteriores a guerra

para os 87,580 (1919) e 216 mil (1920), um espetacular crescimento de 247%
em dais anon. Nas eleig6es de 1919 ele irf fazer 156 deputados, totalizando I

840 mil votos e nas eleig6es administrativas de 1920 obtem 2 800 comunas
(inclusive Milio e Bolonha) e 26 conselhos provinciais em 1919 (37,68%). O
seu jornal, o Auanff.f circula diariamente com 300 mil exemplares.

As greves crescem: em 1919 as greves sio 1 663 com 1 050 000 grevis-
tas e em 1920 sio respectivamente 1 881 e 1 268 000 apresentando um in-
cremento de 13% e de 20%. O ano de 1921, com a vio16ncia fascista ja atu-
ando impunemente ha um decr6scimo: s5.o 1045 as greves e 644 500 os gre-
vistas. Os operarios p6em o problems do poder atrav6s da lula pda consti-
tuigao dos conselhos opergrios. Os camponeses pobres em luta expontanea
(contra a, e apesar da, palavra de ordem livresca da "socializagao" que os
dirigentes socialistas imp6em) colocam a questao da tomada das terras com
ocupag6es da Sicilia a Calabria, da Puglia ao Lazio. Os assalariados rurais
unidos aos meieiros e aos foreiros da planicie do P6, sob o comando dos emi-

lianos (dirigidos pelos rossi, socialistas) e os da regiao de Cremona (dirigidos
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pecos bfa/zchf, cat61icos) ultrapassam today as reivindicag6es corporativas
para colocar o problema da "expropriagao". Os chamados setores m6dios es-
tio em 1919, e durante boa parte de 1920, em uma posigao de relativa sim-
patia, e de muita expectativa, em relagao is classes subalternas e em aberta

ruptura com o Estado burgu6s. O ex6rcito, coco qualquer instituigao, so6'e o
impacto da crime e ainda que nio exista um trabalho partidario especifico
sucedem-se castes de amotinamento homo em Ancona. Quando em 2 de se
tembro de 1919 o governo anistia os desertores de guerra o nQmero de sol-
dados condenados ou em julgamento 6 de 660 mil.

A primeira grande luta da CGL no p6s-guerra foia conquista da jor-
nada de 8 horan. Reivindicaga.o antiga, agora reapresentada pda FLOM, a
partir do seu Vll Congresso. A CGL encampa prontamente a lula dada sua

repercussa.o em dodo o movimento operario. Ja no comego de margo de 1918

a CGL langara manifesto convocando today as categorias para intensificar a
luta, ameagando mesmo a proclamagao de uma greve gerd cano o patronato

nio cedesse. O uso da greve gerd implicava em um tremendo avango politi-
co-ideo16gico, pois sempre fora acusada de tftica sindicalista-revoluciongria.

E ja em abril, race a imensa pressao operaria, as grander empresas introdu-
ziam a jornada de 8 horan nos deus contratos. E a CGL grata de ampliar a
medida.pedindo ao estado "uma lei de aplicag5.o imediata que assegure tam-

b6m aos funcionfrios do servigo pablico e a today as categorias do trabalho
artesanal e dom6stico que geralmente fogem do controle sindical."a

Nesse mesmo moments as principals Federag6es de oficio abandona-

ram a luta contra o taylorismo que perdurava desde antes da guerra. Pro-
blemas novos se colocavam. O progresso t6cnico nlzera calf a formula dos

contratos de trabalho: a tal tempo, tal salfrio. Agora os sindicatos teriam de

pensar em outras determinag6es do prego da forma de trabalho: "a quantida-
de e o tipo dos investimentos e os crit6rios organizativos da produgao e do
trabalho". No debate com os capitalistas nio estavam apenas salgrio e hora

rio mas a pr6pi'ia condigao operaria (local de trabalho, qualificag5.o, ritmos,
etc.) Tudo ipso levava, para a CGL, a separagao de duas quest6es: a da redu-

Lct Confederazi07w Gen,Crate det luoro negri a;M.*
(]906-.2926), citado por Barbadoro, op. cff., p. 374

n,ei documents, nei con,gressi
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ga.o da jornada de trabalho e a do controle opergrio que os sindicatos come-
gavam a discutir. O r6.pido crescimento da inflagao obrigava o sindicato a
lutar para poder mantel apenas o valor real do sa16rio.

E homo ando a Europa nesse moments? O vento revolucionfrio per-
corre o continente. De fevereiro a dezembro de 1918 sucedem-se as tentati-
vas revoluciongl'ias na Finl$.ndia, a revolta dos marinheiros no Adri5.tito,
reaJiza-se a greve gerd na Austria, Berlim se subleva. Na Baviera proclama-

se a rep6blica sovi6tica. Derruba-se a monarquia demi e proclama-se a repa-
blica. A Hungria proclama-se sovi6tica e na Inglaterra o movimento trabalhis
ta tends para a esquerda. Radicaliza-se o movimento operario alemio.

O ano de 1919 iomega pda insurreigao espartaquista, o assassinato de
Rosa Luxemburgo e de Karl Liebknecht, e o esmagamento do movimento. Em

margo os marinheiros da ante/zfe(USA, Inglaterra, Franca) se amotinam. A
contra-revolugao avanga na Russia e a repablica dos conselhos hilngaros 6
esmagada. Na Franca e na Inglaterra ocorrem levantes e greves gerais. Na
Bulgaria, na Romania e na lugoslgvia ocorrem revoltas canlponesas.

2.2. Um novo personagem: o fascismo

Em agosto de 1918 Mussolini, ample conhecedor das massas italianas e

ex-lider "radical" dos socialistas, grata de preparer-se para o p6s-guerra. Troca
o subtitulo do .# .PopoZo d'ifaZfa, agora n5.o maid um "d£6 a socfaZfsfa" e sim o

':jornaZ dos co/nbatenfes e dos produfores". Train-se de penetrar onde 6 possivel.

Tamb6m nio fda em partido, e sim em movimento, ou melhor kinda,
em "anti-partido" pris partido 6 por ele assimilado a putrefagao parlamen-
tar. Os partidos nio se referem is forgas vivas. E 6 a das que ele pretende
se dirigir. No /Z .Z)opoZo d'/t alfa de 17 de novembro de 1918 ele declara que os
fascistas servo o "a/zff'partfdo dos reaZfzadores". Mussolini vai apagando o
que possa cheirar radical a burguesia. Nio mais produtores e sim realizado
res: "o anti-partido, into 6, uma organizag5.o fascista que nio teri nada em
comum com os credos, os dogmas, a mentalidade e sobretudo os preconceitos
dos velhos partidos".' Onde se faIR os "velhos partidos", leia-se em especial o

partido socialista.

.rZ PopoZo d'.rtaZfa, 23-11-1918, citado por Paris, op clf, p.112
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O Home Hascisfa tampouco 6 semanticamente neutro ou ing6nuo. Ele 6
escolhido por relembrar vgrias coisas: acontecimentos revoluciongrios (os
Hascf sfcfZfani de 1894), patri6ticas Uuscf de intervengao, 1915, e os Hascf
parlamentares de Defesa Nacional, apes Caporetto). Mussolini tenta ser a
conflu6ncia dos temas nacionalistas e radicals.

O ano de 1919 comegara cedo para Mussolini. Jf no dia 3 de janeiro
ele apela para uma Constituinte dos Intervencionistas ltalianos, habil ma-
nobra pda qual ao mesmo tempo pede a Constituinte e afasta os socialistas
que lutaram contra a guerra. A partir do Congresso da CGL, em Bolonha,
ele v6 a possibilidade de afastf-la. do PSI, e com ipso tentar a fundagao de
um .Labour ])urO, na Italia, com o que enfraqueceria os socialistas. O movi-

mento grevista impressiona Mussolini que, ja no dia 6 de janeiro, faz saber
atrav6s do /Z .PopoZo d'lfaZia que ele apoia a greve dos correios. No dia ll,
ainda em janeiro, com os ardfff e os futuristas de Marinetti, impede a confe-
r6ncia de Bissolati. Este, que fizera parte do gabinete Orlando-Sonnino, de-
mote-se por discordar da anexagao da Dalmfcia e da politico expansionista
do governo. Mussolinie deus amigos impedem o ex-ministry de fblar aos gri-
tos de "Vendidol", "Croatal", "Viva a Dalmgcia ltalianal".

A 2 de margo Mussolini, peso .n PopoZo d'.rtaZfa, convida amigos e sim-
patizantes para reunirem-se no dia 23 pma constituirem os jascf df combe
tfmenff: "nio se fundarf um partido mas dar-se-f impulso a um movimento
(...) A 23 de margo, friar-se-g o antipartido".' E nesse momento que ocorre a

ocupagao de Dalmine. Os metalargicos da empresa Franchi-Gregorino, na
major parte sindicalizados pda tl/nfone /faZfana deZ Z,aooro, de Rosconi, fu-

tura base do sindicalismo fascista, resolvem apes tentar convencer os pa-
tr6es, expulsar os industrials e continuar a produgao. Hasteiam a bandeira
italiana e produzem. O ex6rcito logo interv6m para devolver a f abrica aos
donos

Mussolini apoia a movimentagao que ele chama de "greve produtiva'
e depots de totalmente normalizada a situagao ele 6 chamado pelts operarios
e arenga:

Citado por Paris,As orfgens do #ascismo, p. 85
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V6s vos colocastes no terreno da clause mas ngo esquecestes a nagao.
Falastes do povo italiano, ngo somente da vossa categoria de meta16r-
gicos. Pelts interesses imediatos da vossa categoria poderfeis razed a
grove de velho estilo, a grove negativa e destrutiva, mas pensando nos
interesses do povo, inaugurastes a greve criadora, que ngo interrompe
a produgao". E nio perde a oportunidade de atacar o PS: "Nio sais os
pobres, os humildes, os reDeitados, segundo a velma ret6rica do socia-
lismo libert6rio, v6s sais produtores e 6 este vossa qualidade reivindi.
coda que reivindicastes o direito de tratar de igual para igual com os
industriais'

O cargter anti-socialista este marcado. Mas Mussolini nio quer ser
considerado anti-operario, pois segundo ele PSI e massa trabalhadora sio
coisas distintas, n3.o se confundem. Veremos isso com cdma.

No dia 21 de margo Mussolini funda em Milio o primeiro Fascia: com
ele estio Marinetti, Michele Bianchi, Ferrucio Vecchi(amigo de Marinetti e
chefs dos ardfff que impediram a faIR de Bissolatie que irao, da{ a 26 dias,
saquear e incendiar o Auantf.

Piazza Santo SepoZcro, Circulo dos Interesses Industrials e Comerci-
ais de Milio. Eis o local em que se fundam os Fascf. Assist6ncia reduzida,
acotovelando-se lada a Indo, "antigos membros dos Hnscf d'azfone ripoZuzio-

naria, intervencionistas de esquerda, anarco-sindicalistas e republicanos
coma Farinaccie de ardfff desmobilizados".'

Mussolini faz aprovar tr6s declarag6es: "A Assemb16ia de 13 de margo

dirige sua primeira saudaga.o e seu pensamento respeitoso aos filhos da Ita-
lia que tombaram pda grandeza da patna e pda liberdade do mundo, aos
mutilados e aos invalidos, a todos os combatentes, aos antigos prisioneiros

que 6lzeram seu dever e se declara pronta a sustentar energicamente as rei-
vindicag6es de ordem material e moral que servo propostas pdas assemb16i-
as dos combatentes"; "A assemb16ia (...) declare opor-se ao imperialismo dos
outros povos em detrimento da Italia e ao eventual imperialismo da Italia
em relagao aos outros polos e aceita o principio supremo da Sociedade das
Nag6es que admite de safda a integridade de cada uma delay, integridade

.Dfscorso agZf operas df DaZmfne, in OHgfne e sofZtzppo deZ Hascfsmo, PNF, p. 65

Paris, op. cft., p. 87
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que para a Italia deve se realizar nos .Alpes e no Adriatico, pda reivindica-
gg.o e pda anexagao de Fiume e da Dalmfcia" e "A Assemb16ia (...) exorta os
fascistas a sabotar, por todos os memos possiveis, candidaturas dos neutralis-

tas de todos os padidos.
Come dissemos Mussolini se quer anti-socialista mas nio anti-

proletario. Em .Posfzfonf e obZ)fetid!, cinco dias depois da fundag5.o dos .F'ascf,
ele afirma: "0 6nico partido que hoje 6 'reaciongrio ' na Italia 6 o partido so-
cialista oHicial". Mas explica: "sempre nos recusamos e recusaremos a identi-

ficar o proletariado com aquela organizagao politico-eclesiastica especial que
se champ partido socialista. Sempre nos recusamos a reconhecer o direito do
partido socialista a tutela das massas tTabalhadoras".9 E 6onclui:

:o socialismo se ocorre, 'ocorre ' na economic: n5o atrav6s os below ges
tos da polftica. Se ao inv6s de um aumento de bem-estar, verifica-se
homo na Russia. um aumento da mis6ria. isso ngo 6 socialismo, kinda
que o partido politico tenha se assenhoreado do poder".:'

E a 15 de abril os ardftf de Ferrucio Vecchi, intrigados por Mussolini e
por Marinetti, saqueiam o .Aoanff/. Mussolini declara no /Z .PopoZo d'/faZfa

que embora os .Z;bsc£ n5.o tenham preparado o ataque, assumiam a inteira
responsabilidade moral do incidente e, em entrevista ao GlornaZe d'.ZtaZfa,

afirmarf ser este o primeiro ato da guerra civil, uma si reagao contra a
chantagem leninista. A I ' de maio publica um Dfscorso da agcoZfare em que
acura os socialistas: des "ljogam ' com as massas operarias sem nunca con-
sults-las. A conduta do partido nas relag6es com o proletariado 6 claramente
autocratica, absolutista, imperialista, burguesa". Continua o ataque: "0
'pal'Lido ' 6 um cato estranho ao movimento opergrio. Ningu6m Ihe contesta o
exercicio do poder sobre os deus inscritos; mas 6 cretino e criminoso permitir-
Ihe o exercicio e o abuse do poder sobre o proletariado. Que o pus decida o
fim do mundi, 6 problems dele, mas que o decide na aus6ncia e contra o
proletariado, arrogando-se depois o direito de imp6rio sabre esse mesmo

Acre du nasissa/zce du juscfsme, 23-3-1919, (Zluures de Benito Mussolini(OBN)
PP. 369-373.
9 .rZ .PopoZo d'.rtaZia, 28-3-1919, .Scrftf di .Benito Mussozfni cs.ear), vo1. 2, PP. 8-9.

iden, p. lO.
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proletariado, 6 espetaculo 'reaciongrio ' e autocrftico que tem que acabar. E

tempo de estabelecer nas organizag6es, um regime de democracia verdadei-
ra. E tempo de dizer que antes de encenar qualquer movimento econ6mico e
politico os operarios devem ser interpelados. E tempo de dizer que os opera-
rios nio s3.o fantoches privados de capacidade de raciocinio, homo pensa o
partido socialista, do moments em que 'substitui ' o proletariado continua-
mente sem nunca interrogar-lhes.

Amigos oper6riosl este. em questao a vossa dignidade e a vossa liber-

dade. Providenciail Insurgi-voss Antes que a tirania vermelha vos esma-

E o discurso, que, coma dissemos, se pretende anti-socialista, mas
nunca anti-operario. Anti-socialista e habil orador, Mussolini, freqtiente-
mente chamarf o PSI, de Partido Socialista Oficial (por separagao dos ou-
tros "socialistas") de PUS, que sendo parfffo u/7icfaZe socfaZfsfa , ao me$mo

tempo pus, into 6 materia putrefata.
Os industriais sustentam o .rZ .PopoZo d'.rtaZfa, entre des Agnelli, pois

j6. em abril, os industriais e os latifundigrios, reunidos em Genova, fazem
pacto contra os monop61ios do Estado e o bolchevismo. Mussolini sustenta a
tele que os Hasc£ s8o de vocagao "industrial", mellor dino urbana. E 6 ai, nas
cidades que ele vai conseguir suas tropas: ardftf desmobilizados ou em viag
de, estudantes filhos da pequena burguesia e da burguesia, os desclassifica-

dos em gerd... No initio as relag6es com os industriais nio sio boas: os na-
cionalistas s5.o mats cortes e alguns pontos do programs incomodam: confis-
co dos lucros, partilha de terras... Ainda que demag6gicas, os industrials nio
con6iam muito. E a16m do maid Mussolini se proclamara "tendencialmente
republicans'

Finalmente a 6 de junho o /Z .PopoZo d'/faZfa publica o programa dos
Fascf df Combaffmenfo. O programs proclama "um movimento sadiamente
italiano". Mats do que ipso revolucionario, e isto "porque anti-dogmatico e
anti-demag6gico; poderoso inovador porque desprovido de apriorismos'
Como ele se define? lsso 6 um luxo que os fascistas nio se dg.o:

gue

/Z PopoZo d'.rfaZfa, 1-5-1919, iden, p. 12
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'Colocamos acima de judo e de todos a exploragao da guerra revoluci
ongria. Os outros problemas - burocracia, administragao, direito, es
colas, co16nias, etc -- delinear-lo-emos logo que tenhamos criado a das
se dirigente'

Apesar disco declaram-se favorgveis: ao sufrg.gio universal, represen-
tag5.o proporcional, plena cidadania para as mulheres, redugao da idade
para ser eleitor e deputado, aboligao do Senado, Constituinte, "formagao de
conselhos nacionais t6cnicos do trabalho, da indastria, dos transported, da

higiene social, das comunicag6es, etc., eleitos pdas coletividades profissio-
nais ou de oficios, com poderes legislativos e o direito de eleger um comissf-

rio-gerd com poderes de ministry"';, into no plano politico.
No plano social falam da redugao da jornada de trabalho para 8 horan,

salgrio minimo, "participagao dos representantes dos trabalhadores no fun.
cionamento t6cnico da indastria", "outorga hs representag6es proletirias
(desde que spam dignas disco moral e tecnicamente) da gestao das indQstri-
as ou de senrigos pablicos", reorganizagao dos transported, redugao do tempo
de aposentadoria para 55 anos

No plano militar prop6em uma militia nacional, de cul'ta instru(lao e
carfter defensive, nacionalizagao das ind6strias de armamentos e politica
externa va16rizando a nagao italiana.

Finalmente no plano financeiro: pesados impostor progressivos sobre
o capital, "que represente uma aut6ntica EXPROPRIAQAO PARCIAL de
today as riquezas", confisco dos bens das congregag6es religiosas e "revisit
de todos os contratos de fornecimentos de guerra e o confisco de 85% dos lu-

cros de guerra:
Coco vemos Mussolini tenta flertar com a sinisfra

Mas Mussolini nio este s6 e encontrarf algumas resist6ncias inter-
nal. Na pr6pria assemb16ia de fundagao Mussolini declara:

citado por Paris, op. cif., p. 123
iden.
iden, p. 124
iden, pp. 124-125.
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"Escrevi que era preciso it ao encontro do trabalho que voltava das
trincheiras, porque syria odioso e bolchevista recusal reconhecer os di-
reitos daqueles que fizeram a guerra. (...) E necess6rio aceitar os pos
tulados das classes trabalhadoras: querem oito horas. Amanhg os mi-
neiros e os operfrios que trabalham de noire imporao as leis horns? As
pens6es por invalidez e velhice? O controle nas indistrias? N6s apoia-
remos essay reivindicag6es mesmo porque queremos habituar as clas-
ses operarias a capacidade diretiva nas empresas, kinda que para
convened-1os que ngo 6 ffcil dirigir uma ind6stria ou um com6rcio '

Bianchi, da Ulll, nio deixa passar: "E facil ganhar a simpatia das
massas com grander promessas (...) Nio somos uma assemb16ia de demago-
gos".:' blas nada dais. A reuniio elege um Comity Central: entre outros
Mussolini, Marinetti, Ferrucio Vecchi, Mario Giampaoli, Cessare Rossi. A 15
de agosto surge o semangrio .# Fascia, 6rgao oficial do movimento. "Daqui a
dais meses, um milhar de Hasci terio surgido em todd a Italia"", dirt Mus
solid no dia seguinte a fundagao. A realidade por6m 6 distinta e no I ' Con-
gresso dos /bscf, realizado em Florenga entre 9 e 10 de outubro, este.o pre-
sentes 17 mil s6cios dos 56 Hascf existentes. Nessa assemb16ia o futuro I)uce

fdarf de 40 mil s6cios e 137 Huscf, ciftas publicamente corrigidas no 2' Con-
gresso.

Em Florenga, Marinetti, acreditando que era para vader, fda em ex-

pulsao do Papa da ltgllia e de "desvaticanizagao". Mussolini, se v6 obrigado a
concertar a mancada: "N6s, fascistas, ng.o temos doutrinas prontas, nossa
doutrina 6 o cato. (...) N6s, fascistas, devemos afirmar-nos por todd parte
onde pudermos".:9 Corrigida a gate, comega a vio16ncia fascista. Elem preci-

sam mostrar servigo para serem aceitos

2.3. Os capitalistas se organizam
Diante do quadro tragado o problema da conversio da economia de

guerra para a de paz 6 crucial. A volta imediata ou nio a plena liberdade

PNF, P. 70.
Citado por Paris, op. cif., p. 88.
iZ PopoZo d'/raZEd, 24-3-1919, PNF, p. 72
Citado por Paris, .Hfstolre... , p. 226.
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econ6mica divide as opini6es dos industrials. Se alguns percebiam como ne-

cessidade a manutengao da regulamentagao estatal, com os correlates proto
cionismo e intervencionismo, outros exigiam pura e simplesmente a volta a

economia de mercado sem a presenga do Estado. No entanto, pelo menos
durante um periodo de transigao, a plena liberdade concorrencial parecia
perigosa e a intervengao estatal aparecia como necess6ria na coordenaga.o da
produgao e na regulamentagao dos Brandes monop61ios.

[ndustriais coma Dante Ferraris, presidente da Z,ega /ndustriaZe df
Tort/zo (Legg), na assemb16ia de 9 de dezembro de 1918 da Assocfaz one fra
Ze socfefd. . . ftczZfene .per azione (also/z£me9, apes homenagear os combatentes

e aos homens de governo que nio hesitaram em assumir as graves respon-
sabilidades da intervenqlao e da condugao da guerra, lembra que a Italia era

um paris que proporcionalmente i.s suas riquezas tinha feito os maid eleva-
dos gaston e que a situagao italiana, no p6s-guerra, do ponto de vista da eco-
nomic, se assemelhava mats a. dos parses vencidos do que dos vencedores. Os
te6ricos e "os omniscientes funciongrios governamentais", diz ele, n5,o t6m
condig6es de resolver os problemas da economic. Era necessgrio que "os ver-
dadeiros construtores da vida eQon6mica do pals" fossem chamados a parti-
cipar efetivamente da vida politica. E nio se referia apenas aos industrials,
mas tamb6m is organizag6es operating cl4jo desqjo de participar na confe-
r6ncia de paz devereis ser apoiado. Os funcionfrios da Grande Comiss5.o do
P6s-Guerra continuam atuando sem a menor consulta aos interessados e
ainda "lloje se resolvem as quest6es que maid diretamente shes dizem res-

peito sem sequer consults-los"." Segundo ele a guerra demonstrou que

:o Estado ngo 6 um bom comprador, e ngo 6 um bom distribuidor.
Para um rgpido retorno a economic de paz, a melhor coisa serra que
fosse concedida liberdade imediata, a maid ample liberdade, is nossas
ind6strias, e se removessem today as peias, todas as dificuldades que
hQje as obstaculizam:

Dante Ferraris, .Dfscorso .pronunclafo aZZ'assczmbZea esfraordfnarfa deZZe as-
sociate, citado por Abrate, .La Zotfa sfndacaZe neZZa fndzzsfrfaZfzzazzfone in .IfaZfa.
ZP00-JPEG p. 202

iden.
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No mesmo sentido de Ferraris se pronunciou o Congresso dos Indus-
triais de Bergamo, 1919, e as manifestag6es da Socfefd .Pronzofrfce JAZZ '/n.
cZustrfa nazfozzaZe (PromotrfceJ. Comega a surgir o "partido econ6mico", sus.

tentado pdas associag6es industrials e comerciais, e que irf eleger deputado
ao advogado Gino Olivetti, Z'arima dcznafa da .Legg.

Olivetti tem a pretensao, homo ja vimos anteriormente, de coordenar
as associag6es empresariais. Na segao de 13 de julho de 1920, da F'romofrfce,

ele traga o quadra:

:Atravessamos uma grave crime econ6mica e uma crime maid grave
kinda, a dos fnimos. A crise econ6mica pods definir-se pda ruptura do
equilibrio entre produgao e consumo. A guerra destruiu muita riqueza,
obstaculizou a produgao; e into hQje ainda nio corresponde uma ade-
quada renovagao dos meios de produgao e de transporte, enquanto o
consumo e as exig6ncias do consumo cresceram consideravelmente,
SQja pdas privag6es anteriores sqja por uma major extens8o das ne
cessidades, dos desdos e dos meios aparentes para satis£az6-1os. O
aumento do custo de vida 6 de tudo ipso a conseqU6ncia mais alarman-
te. A crisp dos Animos pode ser de6inida por uma concepgao errada da
conquista dos bens e dos prazeres materials. .Z)ado que /zclP o Dodo ndo
somers,te m,ede mats c],aramen,te as desiguaLdades social,s m,as tell(]re Q
e)cagerar o conceho de tiberdade e conceber cctda, bein ctdquiiluel peta
fnrQa. As m&ssas, empurFCLdQS por mifQgens ut6pi.cas, sdo cartduztdas
a. coltquistas da.n,osas nests memento, & uciganchs exagera,das e com
um espirtto de preguKct ndo isotado de um espirho de rebetido contra o
EstcLdo e con,trot as I.eis. (...) Os oen,tos qu,e chegam dcl R&ssh plasmct
ram e7n ferro do comun£smo uma noun korma de aZucinagdo coZetiua
que coltduz as masses para o }Louo dogs,a maxim,arista

A debilidade da aWaD do governo era vista como sends "efeitos delet6-
rios de uma injustificavel inger6ncia e de uma burocracia mastod6ntica sa-
bre a liberdade de agro industrial e comercial".:' O objetivo final da PT'omo-

frfce 6, portanto, a escolha de homens capazes e de envif-los ao governs. Ela
coloca como seu programa a liberdade para a indastria, o com6rcio e o tra-

:: Gino Olivetti, .ReZazfone deZZa presfdenza aZJa assembZea generale ordfnarfa deJ
.23 ZzzgZio 1920, citado por Abrate, op. cft., p. 202. Grifos nossos.
:' Abrate, op. cft., p. 203.
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balho; a defesa da propriedade e das iniciativas individuais; a reforms da
administraga.o publica e do sistema tributfrio e, mesmo, uma "representagao
professional, into 6, a organizagao de corpos t6cnicos eletivos para o exercicio
de faculdades precisas deliberativas"." Acreditava-se que o sistema de re-
presentagao proporcional adotado nas eleig6es political permitiriam aos 6r-
gaos parlamentares assumir uma configuragao semelhante a "representagao

organica dos interesses de clause'
Assim, apesar das press6es industrials, uma volta purr e samples a li-

berdade econ6mica nio apenas parecia imediatamente impossivel bem como

aparecia como arriscada. Os temores da administragao publica nio eram
infundados e muito ments eram provocados pele medo "de perder a 'ditadu-
ra' sobre a vida econ6mica"", coho salienta o historiador das indistrias tu-

rinesas. Logo ap6s uma breve euforia as manifestag6es de 1919 contra a ca-

restia vinham reforgar elsa certeza. Os grander problemas da indistria
eras imensos, entre des a disponibilidade de mat6rias primal, de navega-
gao, navel do cambio, etc. E para des s6 havia um rem6dio: "aceitar" a Hgida
disciplina na distribuigao e no consumo, apesar dos anftemas langados pelos
economistas liberais. Alguns tinham esperangas no desenvolvimento da li-
berdade comercial mundial que a m6dio puzo se fhria sentir internamente.
No entanto as id6ias wilsonianas, e o poder de imp6-las, sobre a cooperagao
internacional levavam a que se regulamentasse mais e mais a liberdade co-
mercial mundial e as condig6es de trabalho.

No fim da Buena, principalmente em 1917, a ConHederazfone JAZZ'/rz

austria viu sua estrutura e sua capacidade de agro diminuirem. "De fato, o
Comftafo CentraZe deZZa MoZ)fZffazfone e os comit6s regionais tinham pro-
gressivamente absorvido as fung6es de coordenagao, e mesmo, em parte, as
de representagao que tinham sido pr6prias das associag6es empresariais"
E mesmo os homens da ind6stria tinham fido dispersados e absorvidos por
maltiplas ocupag6es.

!dem.

iden.
iden.
fdem, p. 205
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Gino Olivetti, que controlava firmemente a .Lego, fazia dessa associa-
gg.o sua base de operag6es. Com o p6s-guerra ele tratou de resolver o pro-
blema da desmobilizag5o da forma de trabalho empregada nos estabeleci-

mentos que colaboraram na produgao militar e agora exigidos pdas empre-
sas, encontrando a resist6ncia do Comffafo deZZa ?UobfZffazfone. Olivetti que-
ria a qualquer prego mantel a unidade industrial pols acreditava ser maid
do que nunca necessgrio estabelecer uma orientagao comum is forgas em-
presariais. Era necessgrio que a Confederagao da IndQstria estivesse maid

pr6xima do poder central, com grander fundos e uma estrutura organizativa
adequada

Para tanto ele prop6e a Dante Ferraris, presidente da Z,ega e da Also
name", que assuma o comando de uma nova associagao nacional. Ferraris

aceita e o proDeto 6 enviado a 3 de janeiro de 1919 a today as associag6es in-
dustriais. Pretendia-se "coordenar em um 6nico e potente feixe as forgas as-
sociativas da ind6stria italiana, deixando autonomia a cada uma no seu

campo especifco".:s A id6ia 6 recebida calorosamente e os primeiros comba-

tes sindicais de ].919 mostram a oportunidade da proposta. A 13 de margo
Ferraris convida as representag6es das associag6es para uma reuniio em
Roma no dia 29. Os debates sio rapidos eja em 8 de abril surge a Co/zHede-

razfo/ze Generale de//'/rzcltzstrfa /faZ/anza rCo/z/indusfrfa): sio 50 associag6es

industrials representando 6 mil empresas que formam o compo associative.

Ferraris flea coma presidente e Gino Olivetti como o todo poderoso secretgrio

com poderes executives e de intervengao na$ associa96es 6iliadas a Co/z/in
dusfrfa. Ele efetivamente organiza a confederag5.o. Acreditava que "a Con-
federagao deve ser homo uma vitrine na qual os industrials exp6em os deus

melhores homens; os colocam a vista para eventuais fung6es de governo".30

ra.

:' E a16m disco vice-presidente do grupo .FIZAT, vice-presidente da Fiat-S. Giorgio,
presidente da Giovanni Golardini S.A.(fornecedores militares) e diretor da Oflicine

" .U#ez'a cfmoZare 3 gen/zafo .79.29, citada por Abrate, op. cil. , p. 206.
" Ettore Conti, .Z)aZ facczzlno df un borghese, 2' ed., Milano, 1946, citado por Abrate,
OP. c£t., P. 207. ' '

iatto
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C)livetti permanece, no entanto, na secretaria da Lego. E tamb6m ai
introduz modificag6es. A .Zzga v6 no p6s-guerra a transformagao dos

grupos

de empresas em associag6es, o peso cada vez maier das industrial metal-
mecAnicas e o surgimento da Associazione ]#efaZZurg£ci ]Weccanici ed A/Fni
(AMMA) - olde a Fiat e Giovanni Agnelli predominam. A Lego /ndus£riaZe-
Federa.zfone deZZ'.[n.dusfria pfemo/ztese era agora a reuniio das associag6es
industriais e ng.o mats de empresas isoladas, as quais s6 poderiam ser admi-

tidas em tal carfter faso nio existisse Associagao especifica

2.4. Os enfrentamentos sindicai!.!g.!919
Na Italia existia uma potente oposiga.o, nem sempre constitutional,

face a sociedade democrgtico-burguesa, oposigao que apesar das suas con-

tradig6es internas, suas falhas e car6ncias, seu radicalismo verbal, proapfe a
denubada violenta do Estado e a conquista revolucioniria do poder. Os so-
cialistas reformistas (Turati, Rigola, D'Aragona, Buozzi, etc.), contudo, di-
zem ser ilusg.o pensar que o que tinha ocorrido na Russia, em circunstincias
tg.o particulates, pudesse ocorrer na Italia. A tentativa de fazed na italia
uma revoluga.o conduziria a. uma reagao sangrenta ou entio a simpler mu-
dangas puramente formais e super6ciais na estrutura politica. E reafirma
vam que a tomada do poder deveria ser gradualista.

Nos primeiros meses de 19 os aderentes da CGL aproximam-se de um
milhio e, cato not6vel, pda primeira vez, este.o entry des os t6cnicos e os
funcionirios administrativos. Os grandes projetos cegelistas sg.o retomados:

a lula pda jornada de 8 horan, a participaga.o nos lucros, a socializagao Al-

guns empresgrios falam que 6 necessgrio fazer com que os proletgrios te-
nham uma posigao melhorada para desse modo compromete-los com o capi-
talismo. faso ngo fosse possivel tal coisa corria-se o cisco da Italia repetir os
acontecimentos da Russia, da Hungria e da Alemanha. Outros empresarios

salientam que sem a participag5.o opergria serf impossivel a reconstrugao
da economic italiana

A CGL nio parecia disposta a tolerar o que Guarnieri, no Congresso

da FLOM, chamara de "atentados contra a liberdade sindical"" e portanto

Mario Guamieri, Za mobfZifazione indzzstHaZe, Congresso nacional da FLOM:
citado por Abrate, op. cft. , p. 210.
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tendia a "libertagao da exploragao capitalista" e "a posse da f abrica e a ges-
tio da produgao". No entanto as reivindicag6es imediatas eras ajornada de
8 horns e o sa16rio minima, reivindicag6es que tinham fido deliberadas em
1917 pda CGL, pda direg5,o do PSI e pelo grupo parlamentar. No referente
a luta pdas oito horan, Baldesi, no seu relat6rio ao congresso da FLOM. em

novembro de 1918, dizia que elsa conquista era uma decorr6ncia 16gica de
uma longa batalha sindical, capaz de enquadrar-se no capitalismo, e ngo no
produto de uma revo]ugao, a]ifs ]onginqua. Nio v6 nessa reivindicagao um
meir de abolir o super-lucro mas "o 6nico meio de excitar a ind6stria a aper-
feigoar-se nos deus meios de produgao homo disponibilidade e funcionamento
de sua maquinaria em um periods major de horns"."

Tal reforma para s6-1o efbtivamente

em toda a sua complexidade e para que a clause operaria participe na
sua conquista com plena consci6ncia de quando ela represents, nio pe-
gamos que as alto horan sqjam conquistadas por disposig6es legislate
vas (...). Os opergrios metaldrgicos da Italia devem enderegar as subs
exig6ncias diretamente aos industriais, discutir, contrapor as raz6es
que a cl6ncia e a pr6tica colocam assim amplamente a sua disposig5o
para convencer a parte adversgria da utilidade da aplicagao dos horg-
rios reduzidos

No reference ao salgrio minimo o problems era maior dado a imensa

diversidade das formal de pagamento vigentes na indQstria. O que se queria
garantir era um minimo de dias de trabalho e, portanto, um salgrio minimo
anual. O que, segundo os industrials, era contradit6rio com a exig6ncia da
participagao nos lucros

No acordo de Milao, em 20 de fevereiro de 1919, entre a FLOM e a .As-
socizlone nazfonaZe Hra fndusfrfaZe meccanfci ed a/77nf {=4AtiafZ) as duas rei

vindicag6es foram parcialmente aceitas. Os industriais concordaram tam.
b6m com o reconhecimento das comissio/zi in/ernf rC/) que passaram a ser
regidas por um regulamento anexo a concordata: "A titulo de garantia da

aplicagao correta do regulamento dada trabalhador deixava um dep6sito na

FLOM !dem.debi, .ReZazfone suZZa conqufsfa deZZe offs ore, Congresso nacional da

fdem.
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empress relative a uma semana de trabalho e o empresario deixava
uma

coma igual ao conlunto dos dep6sitos operarios, produzindo o total uma
taxa de 5% enviada a uma instituigao de previd6ncia em beneficio dos ope-
Fgrios".3' Poucos memes depois a concordata 6 completada por outra relativa

aos t6cnicos e funcionirios administrativos. Rigola, que at6 outubro de 1918
tinha fido secrete'io da CGL, considera o acordo satisfat6rio

Para os industriais ditos "progressistas" into trazia uma quebra da re-

sist6ncia opergria ao taylorismo: circa de keio milhio de operarios passa-
ram a funcionar no novo sistema. Para os que nio aderiram a esse sistema

os debates prosseguiram. Para os t6xteis a concordata nacional foi assinada
em 28 de maio, ainda em Milan, e a16m da reduga.o da jornada houve au-
mentos salariais. A questao das oito horns estava praticamente resolvida. E

se os empresgrios viam o acordo com muita esperanga, Ferraris, o presiden-
te da Co/z/industrfa, via Pele urna 61tima concessio: os custom da produgao.

segundo ele, estavam tg.o elevados que "nem mesmo mats exagerado prote.CT-

onismo (...) teria consentido de seguir aos opergrios nas suns continual de-
mandas".:' Vai afirmar, na Assemb16ia da Legg, em 12 de abril, que as oito
horns tinham fido aceitas "nio por fraqueza mas por uma visio conscience
das necessidades do momento'o ' e que a questa,o do salirio minimo por mats

que procrastinasse levaria a grander agitag6es. Prop6e entio e obtem da
Assemb16ia a recusa do sgbado ing16s

Nessa mesma assemb16ia Olivetti consegue que today as quest6es
sindicais sqjam discutidas pda Lego de modo a permitir um efetivo controle

da situag5.o. Adverse que "os opergrios estio convencidos de que baste pedir

para obter", mas lembra que a Lego "tinha bastante forge para reagir e, por
into. n5.o se deve cede por temer lutar, mas que tamb6m nio se dove resistir

por resistir"." Agnelli concluia reuniio reclamando a coesio e a discipline
cios industriais pma com a Legg.

'' ]ie hzione deli'assambZea gerzerafe delia Legg deZ ]2 apriZe ]9]9, cicada por Abra-

te, op. cit., p. 211.
" iden, p. 233.
" iden
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Etta atitude este diretamente ligada i,s greves que v6m ocorrendo
principalmente na Ligaria. A=i estio ocorrendo 39 groves com cerca de 70 mil
grevistas (dos quads 25 mil da .l\nsaldo de Sanpierdarena, Sestri Ponenti
etc.). A movimentag5.o dos t6cnicos funcionfrios administrativos deixam os
empresarios particulaimente apreensivos. Agnelli preocupa-se em reaHirmar

a necessidade da coesio dos industriais, independentemente do tamanho da
empresa, e Olivetti prop6e a formagao de um "tHbunal" para julgar as in#a-
g6es aos regulamentos. Conclui-se pda necessidade de crier-se dentro da
Z'ega um subgrupo de pequenas empresas

A questao do salgrio minimo estava no entanto longe de resolver-se. A

I' de male reiinem Fornaca (Fiat) e Colombino(CL) na presenga de Agnelli e
Lancia. Para Agnellia questao nia pode ser discutida abstratamente e nio
pode ser pensada sem levar em consideragao o tamanho das empresas. E, de

qualquer modo, a decisio serra tomada na assemb16ia da AMMA, convocada

para o dia 2 dejulho. Poucos dias depois AgnelLI convoca o conselho da AlllIA
para infomiar sabre a questao do sfbado ingles que era o principal panto de
conllito com a FIOlvl. Apesar pele saber da posigao intransigentemente contri-
ria dos empresgrios e dado que em algumas f abricas(a Fiat e a ltala) os ope
ratios ja tinham feito o sgbado ingles por conga pr6pria, Agnelli comunica sua

impossibilidade de continual homo presidente e oferece sua demissio
Nessa assemb16ia judo corre bem: as concordatas com a FLOM sio

aceitas, com leves ressalvas quanto a forma de pagamento e a duragao do
acordo. Quanto a etta Utica objegao Agnelli diz nio acreditar em uma re-
dugao do custo de vida e lembra que "a mio de obra nio abunda no merca-
do"." Quanto ao sfbado ing16s Olivetti ressalta que a FLOM estaria disposta
a greve. Os industrials resistem e querem que nos estabelecimentos onde o

sgbado ing16s foi adotado ele sega revogado. Outta reuniao, uma semana

apos, v6 a continuidade da divisio. A questao 6 resolvida em 18 de junho
quando a concordata 6 finalmente aprovada

A greve politica de 20-21 de julho contra a intervengao na Russia e na

Hungria, e que deveria ser realizada simultaneamente na Italia, Franca e
Inglaterra aacassa. Apenas na Italia ela 6 realizada. E com muitos problemas.

iden, p. 234
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A Co/z/jndzzs£ria aconselha a sells aderentes a nio empregar medidas repres'
divas, e a fzga tamb6m assume elsa posigao aconselhando no entanto as em-

presas ainterpelar os opergrios. Se a greve for massiga os estabelecimentos
devem peimanecer fechados. A AMMA chega a aconselhar que se por acaso
algum trabalhador aparecer deve ser convidado a voltar para casa. Ngo se
paganam todavia os dias de greve. E comunicou-se ao Presidente do Conselho
de Ministros que apesar da lamentfvel "interrupgao da regular atividade pro-

dutiva" os industriais nio proclamariam a serrczfa, o Zoc,k out.

No primeiro ndmero de L'.ltaZfa fndustriaZe Olivetti publica um edito-

rial, Jn fema di economic capffaZfsta, em que faz um balango da situagao
encaminhando alternativas. Localiza "nos acontecimentos da Russia" o cato

maid importante da desorientagao gerd do p6s-guerra e ap6s observer que
la tinha ha:fido um certs 6xito de fazed "uma esp6cie de comunismo urbano-
industrial", afirma que as maiores resist6ncias se encontravam e se encon-
tram na destruigao da propriedade fundigria. Entretanto, argumentava, o
6xito da revolugao 6 visto entre os italianos como o {ndice de uma profunda
crise do capitalismo e que dai esperava-se que pudesse ocorrer o mesmo na
Italia. Nesse mesmo sentido via-se na concess5.o das oito horan e do salgrio
minimo uma outra prova da crime. Os industriais estariam amedrontados
Mas. sahenta ele, este 6 um raciocinio equivocado: "na realidade os industri-

ais, e 6 este o seu gravissimo euro, at6 agora se abstiveram de tomar parte
ativa na vida pllblica. Ng.o dirigiram nada. Nem sequel exerceram a influ-
6ncia de sua compet6ncia naqueles novos ramos da atividade estatal em que

poderia ser verdadeiramente Qteis. Mas na vida pratica das
fabricas, em

contato com as dificuldades cotidianas da vida industrial, compreenderam

que era necessfrio caminhar na via de maiores reformas, depois que, duran-
te a guerra e o p6s-guerra, a escala de valores sociais e das condigdes de vida
sofreram modificag6es scnsiveis".'o As reformat seriam, portanto, uma prova

da large visio e mostravam a converg6ncia entre empresarios e organtza-
g6es sindicais reformistas. Tratava-se, agora, de lutar politicamente. E este
jogo -- o da politico - a burguesia ng.o estava disposta a perder.

Gino Olivetti, .In fema di economic capftaZfsta, in "L'Italia industriale'

julho-setembro de 1919, citado por Abrate, op. cft., p. 214

a. 1, n ' I
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Em Turin, no initio de 1919, o Conselho da AMMA concede a organi-
zagao politica .AZZea/zza .ZVazfo/faze uma contribuigao de mil bras. E estabele-
ceu que dai por dianne se constituir um fundo de "benefic6ncia" com o qual o
Conselho poder financiar grupos politicos. A 23 de julho, em reuniio da
AMMA, Agnelli nota que no "momento oportuno a Associagg.o deverg inte-
ressar-se pdas eleig6es, propondo e sustentando candidatos industriais pr6-
prios nas vfrias listas e indicando tamb6m os meios econ6micos para obter
que Ihe sqjam reservados bons postos".'' Ainda no inicio de agosto voltou-se

a questao por insist6ncia de Agnelli que fHava da "aWaD proposta por algu-
mas organizag6es political em defesa das instituig6es" e que necessitavam
de ajuda moral e material. O conlunto dos s6cios opts por apoiar individu-
almente, pda autonomia. Eram os passos que os industrials davam para
participar ativamente da politica nacional.

O ambiente Loma se mais e Haig rigido. Na assemb16ia da Con/irzdus
trfa, de 28-29 de julho, quando Ferraris 6 substitufdo, por ter fido nomeado
ministro do gabinete Nitti, Olivetti amplia o seu dominic. Ele comenta a

reuniio das organizag6es sindicais industriais dos parses aliados em Paris,

ressaltando que no que se revere a jornada de oito horan, tanto na Franca
quanto na B61gica, nio existia uma tend6ncia t6o precisa quanto na Italia
nem mesmo quanto a data de entrada em vigor. Comenta ainda que os saIS.-
rios da Franca e da Italia estio no mesmo navel concluindo dai que a situa-
gao italiano era poor. E referindo-se a questa.o da composig5.o, na Italia, de
conselhos paritarios de empregados e patr6es com direito de controle sabre

as compras, as vendas e a gestao das empresas, afirma que ipso desnatura-

ria "a fungao diretiva sobre a economia de empresa que, pertence de direito
ao empresgrio, o qual, suportando todos os riscos t6cnicos e econ6micos do
exercicio da indastria, nio pode certamente suDeitar-se a uma reforms que
limitaria a sua liberdade de agro tanto qas quest6es de aplicagao t6cnica
quando naquelas estritamente contratuaisi.': Esta questa,o que vinha se ela-
borando nos memos operarios era totalmente inaceitgvel

Citado por Abrate, op. clt., pp. 235-236.
Olivetti, .llz fema... , citado por Abrate, op. cif. , p. 215.
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As greves, por outro lada, cada vez maid numerosas eras perigosas
por interromperem continuamente o funcionamento da produg5.o. A16m dis-
so existiam cortes preocupag6es com o futuro. As Camera deZ Lauoro (CLJ

estavam usurpando dada vez mats os poderes do Estado em muitas localida-
des. Tendo estabelecido o panico entre os industriais, Olivetti insiste na

questao da discipline, dos recursos e da propaganda.
No Conselho Nacional (CN) da CGL, de agosto de 1919, D'Aragona

responde is acusag6es burguesas: "Faz-se crer ao p6blico que os operarios
estio animados de um louco prop6sito de sabotar a produgao, enquanto na
realidade 6 a classe patronal que sacriflca a produgao aos pr6prios objetivos

politicos de classe e mesmo de categoria. Estamos pelo contrfrio diante de
uma verdade e pr6pria lute sindical". E continua: "Os industrials tendem a
destruir a organizagao dos trabalhadores porque ela ameaga as suas posi-

£6es", terminando por afirmar que "apenas mativos politicos impedem de
melhorar o andamento da economia nacional com abertura das relag6es co-

merciais com aqueles parses (...) que teriam muita necessidade de manufa-
turados, de maquinas, de fibras'

Nesse CN 6 aprovada uma mogao que denuncia claramente o que era
a crime. A CGL via nell "nio apenas um fen6meno de diminuig5.o dos proces-

sor produtivos, mas ainda testemunho da incapacidade das classes dirigen-
tes de superar as contradig6es dente periods hist6rico(...). E precisamente
em consideragao a judo into que o CN da Confederagao do Trabalho afirma
que reduzidos objetivamente os atuais conflitos aos termos meramente eco-
n6micos que os industrials gostariam de fazer prevalecer, todo sentido de
16gica nega a aceitagao de today as explicag6es patronais"; ap6s o que adver-
tia a necessidade de unificar os vfrios movimentos e as vgrias greves em

curio quc "tends assumido o aspects de uma verdadeira e pr6pria batalha
entry as panes, mostraram a urg6ncia do controle opergrio sobre as empre-
sas agricolas e industriais'

Elsa afirmagao 6 muito importante. A CGL tentava assim fazer com

que a luta pelo controle operario passasse para o terreno puramente sindi-

43

Auanti/, 16-8-1919, citado por Barbadoro, op. cff. , p. 383.
La Concede/"azfone..., pp. 271-271, citado por Barbadoro, op. cff. , pp 383-384
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cal. O tema do controle era velho nas bases opergrias. A longa luta peso re-
conhecimento das CI, a ng.o menos longa resist6ncia opergria, passava a
dominar o mundi do trabalho. Com o que efetivamente se "sepultava" dual
posig6es "burguesas" na lute sindical: a da participagao dos lucros na em-
presa e a participagao no pr6prio capital (o chamado sistema do acionariato

opergrio). Sepultava mas nio totalmente, pris os sindicatos cat61icos conti-
nuaram a lutar por essay bandeiras.

Com a lula pelo controle operaND "recolocava-se" a luta sindical no
campo mats avangado da lute de classes. A lava, a Fiat e a Pirelli tinham

tentado, na metade de 1918, desviar a atengao operfria para a participagao
nos lucros como forma de ligar o interesse dos operarios ao das indQstrias. A
CGLja desde maio de 1918 tinha se colorado contra o acionariato.

Em uma nova reuniao, a 15 de setembro, em Milio, Federico Jarach.

da AMMA, sustenta que as tentativas de apaziguamento feitas pelos indus-
triais tinham fido vis e pede a Corz#/zdusfrfa que recuse qualquer lipo de
conciliagao de origem governamental. Apoiando-o Vanzetti, da .Assocfazfone

/nclusfHaZe ZomZ)aida, diz que como a greve operaria fhlhara trataram de re.
anime-la fazendo com que os t6cnicos e os ftinciongrios entrassem na luta. E

parecia-the ser melhor fechar as f abricas e reabri-las apenas quanto today as
gre\ es de Ladas as categorias cessassem. Olivetti infomla que a Co/z/industfa

solicitara ao governo que se abstivesse de qualquer pressao e de tutelar a li
berdade de trabalho. Apes comentar as manifestag6es da CGL conclui afir-
mando que a Con/in(Zzzsfrfa "deve tamar o seu proprio pasta de combate '

A greve dos funcionfrios que sucedera a luta pdas oito horns e pele
salfrio minimo era grave. N5.o s6 pda sua imediatidade mas, e principal-
mente, porque obrigava os empresarios a suspender o trabalho dos opergrios

que ficavam sem chefia nas f abricas. Estavam assim, os capitalistas, pressi-
onados por uma dupla pressao articulada pda FLOM. Ja em julho os funcio-
ngrios tinham apresentado memorial com reivindicag6es salariais e norma-

tivas. A ARIMA e o Consorzfo deZZe Hnbbriche d! aufomobfZe r(;/:aJ querem
resistir quando a questao econ6mica mas dispunham-se a extender o acordo
feito com os operaHos, prevendo entre outras coisas quinze dias de ferias.

Olivetti, .In fema.. citado por Abrate, op. cff. , p. 236
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Feita a contra- proposta segue-se um longo intervalo. E a 21 de outubro,
Luigi Borghi, secretgrio dos funcion6rios volta a Olivetti com as propostas
de julho is quaid se acrescentava a retroatividade. O conselho da AMMA
recusa. E renta fazer, atrav6s uma promessa de pagan bem o trabalho dos

operarios, com que fosse retomada a produgao. A greve dos funciongrios se-
gue compacta e em algumas ffbricas com apoio operario. A greve atinge a
Fiat(todo o grupo), Spa, /tara, AnsaZdo S. Giorgio, Canfferf Aeronautics An-
na/clo. lxzrzcla, Rapid, 0/7icine di SaulgZiano, Scat. O/Hcirze A/oncenisio.
Gn,on,e et Rh67w e DicLtto Fr4us. Os operdrios entram em greoe de solidarie
dade na Gnorze er Rhine, /faze, Rapid, O/#cfne df SapfgZfarzo. Os empress
rios tentam resistir mudando o pessoal e aumento o salgrio dos opergrios: a
r'fat o faz no dia 29 e no dia seguinte a .Lancia e outras empresas tentam o

mesmo expediente
No entanto as coisas mudam de figure e os operarios tanto da .Fiat

quanto da SauigZlano "metem-se" na greve dos funciongrios e impedem que
os furadores de greve, os crumlri, trabalhem. Chegam mesmo a lutar contra
as CI, que obedecendo a FLOM, querem vicar "neutral". Os operarios apre-
sentam novas reivindicag6es econ6micas, baseados no aumento do custo de

vida, pedindo ainda a inscrigao do conjunto dos operinos na Causa mufua de
ZZ iona Generale degZ£ Operas (aGOg e a ampliagao dos poderes das CI

A situagao se radicaliza tanto pda intervengao do Chefe de Policia
quanto pda ameaga oper6ria. Agnelli v6 entio tr6s alternatives: ou novas
conversag6es, ou resist6ncia at6 a serrafa, ou grove gerd. O conselho da
AMMA ap6s estudar o problems confers poderes a Olivetti para, com base nos

acordos vigentes negociar com os funciongrios, recomendando a separagao da
questao dos funciongrios da dos opergrios. Gragas a. solidariedade dos opera-
rios os ftJnciongrios conseguem um acordo em 4 de novembro, obtendo um ho-
ratio semanal de 45-48 horns, 40% de aumento nas horan extras, 15 dias de

ferias, indenizagao por doenga e dispense e mais um aumento media de 5%.
A comissio que negociara o fim da greve discutira tamb6m a questao

do sfbado ing16s. Efetuou um re/brerzdzzm nas empresas onde a maioria dos
funcionfrios era contra e a maioria oper&ia era a favor. A comiss5.o chegou

a conclusio de que deveria resistir e mantel por ora as atuais condig6es

Cano nio fosse possivel resistir dever-se-ia aceitar a solugg.o proposta pda
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FLOM. O conselho da AMMA e os representantes do CFA estavam dispostos
a aceitar, mas Olivetti tratou de impedir ipso lembrando as decis6es de Mi
lgo e que a questao do sfbado ing16s era de carfter nacional. Adieu-se a de-
cisio para consultas

Tamb6m na Lombada, na Ligaria, na Toscada e na Emilia ocorriam
greves metalargicas. O Co/zsomfo .A/efaZZurgfco .Lo/zbardo renta obter o

apoio da .Zzga que 6 convidada a se representar em Milio para discutir a
grove inter-regional. No conselho da AlllIA Agnelli afirma que "pal'a poder
ser solidfrio e resistir i.s press6es do operariado, 6 necessgrio estarem todos

nas mesmas condig6es"." E que os lombardos ofereciam menos do que era
reconhecido pda concordata CFA-FLOM, principalmente recusando a inde-

nizagao de carestia. Agnelli lembra que quando esse concordata foi feita a
fema comunicara-se anteriormente com as demais associag6es sobre o con-
tetldo do acordo e recebera degas sua concordincia. Que os dejegados pie-
monteses fossem a Milio mas exigissem que a concordata fosse aplicada. A 8
de agosto comega a reuniio que recusarg as pretens6es operarias, prome-
tendo resistir at6 o fim. A posigao dos industriais lombardos e ligarios, ainda
que com diferengas, mant6m-se intransigence at6 setembro. Jg. no final de
agosto o Minist6rio da IndQstria interv6m. Os industrials procrastinam ten-
tando fazer com que a agg,o do governo nio sda de frbitro. Decidiram. reto-

mando as negociag6es, nio pagar de modo algum os dias de greve. Na pri-
meira quinzena de setembro as conversag6es prosseguem em Roma, onde os

industrials prop6em o pagamento, atrav6s de uma f ormula que separava o
pagamento pixo das demais taxas, como por exemplo a indenizagao de cares-
tia. Os opergrios aceitam a proposta que 6, no entanto, criticada pelos indus-
triais turineses

Nos dias agudos da tensio inter-regional Turim conhece a greve, limi-
tada, dos modeZZfsff, que ameagou paralisar o trabalho das empresas devido
a posigao chive desses operarios. Elem, conscientes disso, pedem salfHos
mats alton do que os previstos na concordata. Os industriais acabam por
aceitar as propostas, depois de resistir album tempo, mas aceitam pagar os
aumentos individualmente e nio coletivamente, para "nio entrar em con-

citado por Abrate, op. cft. , p. 237.
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tradigao" com a concordata. Recusada a proposta dos industi'iais, estes aca-

bam por solicitar a intervengao da FLOM. E os opergrios, ap6s uma greve de
tr6s memes, abandonados pda FLOM, s5.o obrigados a aceitar as condig6es da
concordata. . ,

Nas f abricas turinesas continuava a nomeagao dos comissgrios de se-

gao apesar da oposigao e da recuse de reconhecimento pecos empresanos Na
.Flat. por exemplo, essay comiss6es funcionam apesar da proibiga.o da empre-
sa. O governo tinha decidido, nesse meir tempo, comemorar o 4 de novem-
bro. dia da vit6ria na Buena. coma fests nacionale tanto I,ega quanto os
Cons6rcios Meta16rgicos Lombardo e Ligario acharam temergrio tal come-

moragg.o. Convidam os deus associados a manterem fechados os
estabeleci-

- . ]. J..=
mentor. Mas a AMMA e o CFA conhecendo a disposigao do operariado deci-

dem considerar o dia 4 homo dia normal de trabalho. O operariado decide
comemorar o 7 de novembro, dia da revolugao russa, apesar da resist6ncia

da FLOM e de que em Milao, Genova, Florenga e outras cidades ngo existiria
agro semelhante. O conselho da AMMA ao saber disco considera de

"absoluta necessidade enfrentar decididamente o problema gerd das rela-

g6es com o operariado"'*' e de nio fazed nenhuma concessg 1. .. - == =n

o sobre a Zauoratf-

uifd do dia 7. Aplicar-se-iam os regulamentos a quem fdtasse e dever-se-ia

estudar o problema gerale de preparar os industriais e as organiza
gees para enhent6-1o levando em conta a conveni6ncia de assentg-lo
n5.o sabre um simpler incidente mas sabre uma questao essencial a
vida das empresas:

Na reunig.o da AMMA, no dia 7, Agnelli fHa da necessidade de en-
frentar a situaga.o com prud6ncia e firmeza. Dado o cargter absolutamente
local da comemoragao ele prop6e que nio sqja considerada a agitagao homo

uma greve comum e que os opergrios deveriam ser censurados de acordo
com o regulamento. Pensou-se inclusive na serrafa. Mas ipso era no entanta
inoportuno e necessitava-se esperar moments melhor, ng.o s6 porque com
base nos acordos vigentes tal atitude ngo era justificavel mas tamb6m por-

que estava muito pr6ximo o periodo eleitoral. Decidiu-se punic os grevistas

Abrate, op. cff., P. 220.
citado por Abrate, op. cif. , p. 220
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com o nio pagamento das horas nio trabalhadas e avisar o operariado
Quanto a berraia, e "is a96es maid gerais a fazed se para reconduzir a tran-
qtiilidade nas fhbricas"4; a assemb16ia conferia mandate ao Conselho para
decidir qual o momento e o modo de aplica-las de acordo com a .Legg. Acusa-
se o PSI coco elemento responsgvel pdas sucessivas e injustificadas sus
pens6es do trabalho.

Na reuniio seguinte da AMMA confirma-se a necessidade de manter

uma politica "llnica e forme". Agnelli comunica que em seguida a notificagao
da multa, ocorrida no dia 12, os operarios apes breve interrupgao do tuba-
Iho pedem a intervengao da FLOM e da CL para discutir com os empress
rios. Ele, Agnelli, mostra-se favorfve] a discussao, mantida a multi, para
evitar confus6es e greves nos dias precedentes is eleig6es

A Legg espera uma greve gerd para o dia 17 e, mantendo a multa

convoca assemb16ia para aquele dia. A FLOM exigia a suspensao da multa
para comegar as conversag6es o que 6 recusado pda fema. Agnelli conside-

rava que se podia procrastinar mas nio evitar uma greve gerd. E para tan-
to promove a abertura das conversag6es com a FLOM, a qual 6 enviada uma

carta em que se diz: "Desde a entrada em vigor das concordatas de fevereiro
e jumbo, os industrials encontraram da parte da massa opergria freqtientes
transgress6es e estranhas interpretag6es is normal combinadas em tats
concordatas. (...) a intromissio de 6rgao de natureza diversa, nio previstos
em nenhuma concordata, 6 em gerd uma ind6bita e desordenada inger6ncia
de tats 6rgaos, que perturbam e minam a organizagg,o das fhbFicas.WH9 E con-
cluem afirmando nio poderem "tolerar mats a continuagao do atual estado
de desordem

As discuss6es entre a AMMA e a FLOM, dianne do Chefe de Policia fo-

ram conduzidas por Olivettie Agnelli. Os opergrios aceitam a arbitragem do
Chet6 de Policia mas querem a suspensao da multa e a sua devolugao onde

iden, p. 221

iden, p. 238. Essa carta 6 enviada para dar conhecimento a Co/z#ndz&sfrfa, a
Zzga, is associag6es meta16rgicas lombardo, ligaria e toscana. Solicits-se tamb6m
que seyam enviados delagados a Turim para melhor informal-se da situagao e para
expressar a concordfncia das cong6neres. ' '
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lilia ele o aceita mas afirma que as medidas disciplinares servo mantidas. A

AMMA apoia integralmente a agro de Olivetti. E decide fechar os estabele-
cimentos durante a greve. O Chefe de Policia insiste vivamente e a Legg
consents em suspended a multa at6 a apresentagao da arbitragem. O Cheng
de Policia pede aos industrials que deposited as multas ja aplicadas na
Causa Souuenlzfonf per Za dfsoccupazione deZ doppogzzerra. Os industrials
aceitam mas recusam o pagamento dos dias de greve. Decided ainda que se

os trabalhadores aceitassem as propostas do Chefe de Policia as fhbricas
reabririam dia 20. Mas a FLOM recusa e a greve Continua.

A posigao do Chefe de Policia buda e aproxima-se da riulvx. segundo
ele a comissio al.bitral deveria decidir da justificabilidade da multa segundo
os texton vigentes. Casa fosse iledtima os industrials deveHam indenizar os
operarios. Os industriais recusal. Novak propostas do Cheib de I'oncia .D
Olivetti "reconhecendo os extremos da f ormula primitiva, ja. recusada pecos
operarios, prop6e um pouco cinicamente a aceitagg.o", comenta Abrate." A

greve 6 suspensa no dia 23. O laudo do Chefe de Policia, favorfvel aos ope-
rgd.os esclarece a questao

"Chefe de Polfcia de Turim, .. .
Na execugao do mandate que Ihe foi conferido na hodierna reunigo da

omissio Paritgria para a resolugao dos seguintes quesitos formulados
pelaspartes: .. . . . .
a) se a multi era justificada; b) se e quaid os direitos, tanto no casa da
resposta negativa, quanto no cano de resposta afirmativa ao quesito, de-
vem ser respectivamente reconhecidos. . .
Levando em consideragao que a .Legg fndusfrfaZe sobre a base dos acordos

vigentes pode de boa fb e com plena consci6ncia exercer um . .. £ .=

direito seu

decidir legitimamente pda aplicagao da multi de 25qo i.s masses operas'
as que abandonaram o trabalho no dia 7 do corrente m6s;

iden, op. cit., P. 224
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Levando em consideragao por6m que das discuss6es mantidas entre as
panes e das declarag6es feitas foi clarificado o que para a primeira pode-
ria parecer duvidoso e er& ndo conhecido pda fegu fndusfrfaZe, que, a
Ch?nzera deZ .Lauoro tinha, pdas normas de cargter inferno que regem as
organiza96es operarias, faculdade de proclamar, no terreno provincial de
sua jurisdigao, a greve polftica no dito dia

Levando em consideragao que os industriais declararam explicitamente
reconhecer is organizag6es o direito de greve gerd politico;

Salvo e reservado toda decisio ulterior sabre o 2' quesito, depots que sa-
bre ele a Comissgo Parit6ria tenha chegado a acordo e depois de ter sobre

as questdes conexas com o mesmo quesito entendido as raz6es das panes;Decide

1) A multa aplicada aos operfrios pda greve gerd polftica do dia 7 do
corrente m6s devem ser restitui.das ou aonde ainda ngo foram aplica-
das nio o devem ser. ' ''' '"' -'

2) Na pend6ncia dos acordos ou do julgamento sobre o 2' quesito, o tra-
balho sera retomado amanhi em todos os estabelecimentos em greve,
em conseqti6ncia da aplicagao da multa supracitada.

23 de novembro de 1919. O Chefe de Policia.s:

Fifa claro que se tratava de uma provocagao dos industrials, pois des
pr6prios, de acordo com o documento do chefe de policia, reconheciam o di-
reito opergrio a. greve gerd politica. Tratava-se de comegar a quebrar o im-
peto operario, mas dado o laudo favorgvel a des, os industrials tentam uma

contemporizagao na esperanga de que as eleig6es de 1919 criem as condig6es
de um governo forte. Enquanto ipso tratam de ligar-se aos outros empresa-
rios: a ANlIMA, de Milgo, propusera a formag5.o de um comity inter-regional
de industrials meta16rgicos

A16m dos salgrios e dos horgrios, olde a dificuldade maier era a do
s6bado ing16s, o problems do controle oper6rio ou, homo preferia Olivetti. o
problema do pofere ne/Ze Habbrfche, 6 o responsgve] pele agravamento da
tensio caphalista-operaria. Pensada coho "a democratizagao das rela96es de
depend6ncia, a participagao na condugao da empresa, a limitagao dos pode-

citado por Abrate, op. cif., p. 240
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de F6brica e dos Comissgrios de Segal. Tats dirigentes viag nisso uma "c6-

pia" dos so'Hetes russos sem base na realidade italiana. Entretanto em pu-
rim tal experi6ncia ganha compo nas fXbricas

Durante o outono de 1919 a experi6ncia era limitada, pois participa-
vam nos CF apenas os sindicalizados e sob o controle da FLOM. Ja no inver-

desenvolverem-se ainda no velho esquema, mas ja com a participagao domi-
nance dos membros dos CF. Os industriais tinham que suportar elsa now

representagao opergria com a qual nio podiam nem queriam ter contatos. E
tratam de estudar as maneiras de liquids-las. Agnelli v6 tr6s caminhos: "ul-
trapassf-las em todas as inovag6es, tratar de reegulamenta-las, opor-se Te-
solutamente combatendo-as"." E dentro dense quadra apenas a 3' possibili
dade parece-the correta. Com o que concorda Olivetti. Agnelli insiste na ne
cessidade do reforgamento da coesg.o empresal'ial, devendo no momento con

temporizar-se. Lancia e Serra eram maid otimistas acreditando na possibili
dade de acordo. E Fornaca, da Fiat, achava que a simpler aplicagao dos re

gulamentos ja seria um freio suficiente ao movimento operatic.

Gino Castagno, Bnltno .Btzozzi, Milano, 1955, p. 42, citado por Abrate, op. ca., P. 225-
citado por Abrate, op. cft. , P. 226.
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A FLOM responde a AMMA reconhecendo a exist6ncia de args.os re.
presentativos nio previstos nos acordos e prop6e conversag6es. Agnelli este
consciente de que se trataria de apresentar memoriais em favor dos CF e
dos comissgrios de segal. A Co/zPndusfrfa, reunida em Roma nos dias 18 e
19 de dezembro, determina que "nio devem ser consentidas i.s comiss6es

internal atribuig6es maiores do que as fixadas pdas concordatas vigentes, e
nenhuma inger6ncia na ordenagao t6cnica e na gestao administrativa da
empresa; as reunites das comiss6es internal n&o devem ser feitas durante o

horfrio de trabalho; das nio servo consideradas competences para conhecer
os motivos de dispensa ou de suspensao isolada de operarios; e a concessio

do sg.bado ing16s dove ser recusada absolutamente."" Olivetti salienta que
frente a inger6ncia do Estado, cada vez major, era necessgria uma ag6.o re-
soluta da Con/indusfrfa. Frente as press6es operarias pele controls opergrio
deve-se empregar a mesma resolugao. E quanto ao desejo de estabilidade
dos opergrios, isto era, no memento, impensavel

2..5. I m,oti pel' i carouiueH.

A metade do ano de 1919 conhece uma importance massa de greves
no norte, 200 mil metall'gicos; na Novara e em Pavia, 200 mil oper rios
agricolas; tip6grafos em Roma e Parma; t6xteis em Coma e maritimos em
Trieste

E nesse quadro que os acontecimentos de La Spezia v5.o desencadear
a luta contra a carestia, contra o cczrouioere. A ll de junho os atacadistas de

&'utah e verduras resolvem fechar como protesto pelo aumento do imposto
comunal de consumo. Os opergrios (principalmente os da Vickers Ternie os

da Serpelli, e depois os dos estaleiros navais e arsenals) entram em greve
espontaneamente sem esperar as diretivas das suas organizag6es. A greve
gerd eclode. O movimento se estende a Geneva, no dia 13, onde ocorre uma

greve gerd imobilizando 50 mil trabalhadores com enfrentamento com as
"forgas da order". Logo os trabalhadores milaneses abandonam o trabalho
em solidariedade. Turim tamb6m apoia

iden, p. 227
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Em La Spezia o movimento comega a refluir quando os socialistas

aceitam o rebaixamento dos pregos ordenados pelo subprefeito. As lutas en-

tre anarquistas e socialistas quebram a unidade do Comity de Agitagao nas-
cido da lula (que acaba no dia 17). No dia 16 Pisa e Bolonha entram em lute
contra a carestia. No dia 17 a CGL, esperando a reuniio do seu Conselho
diretor, faz pronunciamentos convidando "as organizag6es confederadas a

exigir a venda a baixo prego das mercadorias atualmente nos armaz6ns do
Estado, e a eliminagao da troca 'pelos intermedifrios', isto 6, que os produtos

sejam colocados diretamente a disposigao dos consumidores".;s No dia 30 6 a
vez de Forli. Nests cidade a multidao, conduzida por mdheres, saqueia as
mas de frutas e peixes. Os dois primeiros dias de julio v6m o aparecimento

da greve gerd. Surge uma Comissio Opergria urbana que trata de tomas
posse das mercadorias e reduzir o prego a metade. A trope con6aterniza

Faenza, Ancona e Imola entram, a 2 de julho, em greve gerd. Em
Imola invade-se o mercado e travam-se combates. Delta luta resulta um
rebaixamento de 50% nos pregos. O mesmo ocorrem Forlimpoli, Cesena, Ci-
vitavecchia, levi, Senigaglia, Falcomara, Bolonha e em diversas outras cida-
des. O dia 3 6 o dia de entrada de Florenga na luta. A greve gerd 6 ai tam

b6m decretada. Os comerciantes sio obrigados a entregar sous produtos a

CL que os rebaixa pda metade. E a luta contra o carouiueri. E importance
ressaltar que nenhum neg6cio que n5.o fosse de primeira necessidade 6 toca-
do.s' No dia seguinte os operarios dominam totalmente Florenga e a CL 6 o
6nico poder na cidade. Todos os meios automobilisticos sio requisitados para
a distribuigao de mercadorias ao campo. A CL providencia o envio de ali-
mentos a populag5.o de Mugello que sofrera um terremoto

O grau de espontaneidade do movimento 6 tal, que embora a CL sda o
tlnica poder na cidade, ningu6m se preocupou em ocupar a prefeitulra, a poli-

o executivo passado a mara montante pudesse retomar o controls da situa-

gao. A greve continua. A diregao do movimento(os dirigentes da CL dos v6-
rios sindicatos, da segao sociahsta e do Comity provis6rio anarquista) ded-

La ConHederazfone... , p. 208, citado por Barbadoro, op.cft., p. 376
Por exemplo: as joalherias de Ponte Vecchia nio sio tocadas
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dem baixar os pregos tabelados em 50% e os demais em 70%, como, por
exemplo, os rem6dios. Travam-se choques com as "forgas da ordem": uma
monte operaria e 80 feridos

Somente no dia 5 de julho o Conselho diretor da CGL se re6ne e apes
longas discuss6es aprovava uma mogao em que considerando a carestia
coma uma das conseqti6ncias desastrosas da guerra; que estando into estrei-
tamente ligado i.s relag6es da ordem internacional, nio serf eliminado a ngo
ser pda supressao do atual sistema capitalists e deliberava insistir sobre o
governo pele controle dos pregos dos g6neros produzidos internamente. com

base no custo da produgao, por medidas aptas a facilitar a produgao, che-
gando mesmo a requisitar terras incultas. Recuse por outro lado participar
das comiss6es encarregadas de estudar tais problemas

O dia 7 6 o climax das lutas em Genova: milhares de opergrios das in-
d6strias mecgnica e naval saqueiam IQjas e se de6'ontam com a polfcia. Ng

poles v6 a greve gerd e os saques no mercado. Os grevistas ocupam os bair-
ros populates e deffontam-se com a policia. Em Savona a redugao de 50%
dos pregos das verduras, que o prefeito tinha estabelecido 6, gragas a aWaD do
proletariado, ampliado para todos os alimentos, calgados e tecidos. chia
Gzzardfa .Rossi impede saques. Toda a provincia de Bad este em greve ge-
rd. Pisa intra em greve por tr6s dias e imp6e a redugao em 60qu.Greves e

requisig6es populates paralisam a Umbria. Em Messing o povo tomb os ne-
g6cios e leva as mercadorias para a CL. Greves totais em S. Giovanni Val-
darno, Todd, Taranto, Spoleto, Cite della Piave, Palermo, Civitavecchia. Ber.

gamo, Suzzara, Osimo, Follonica, Montecalvoli, Legnano, Parma, Rovigo, Li-
mite, Scanzano, Cortona, Frascati, Palmi, Cassano d'Adda, Molfetta. Portofer-
raio, Messina, Fucechio, Savona, Pesaro, Ponte a Signa, S. }'erdinando di Pu-
glia, Reggie Calabria, Macerata, S. Severlno M., Recanati, Mlondolfo. S. Croce
gull'A., Empoli, Peruggia, Arezzo, Gualdo T., Teramo, Ponticelli, Senigagba,
Andria, Siena. Em Calanzaro trabalhadores sio assassinados.

A greve continua eficiente no dia 8. As IQjas, com pregos reduzidos e
grande aflu6ncia de consumidores, sio autorizadas a funcionar pda CL A
forma militar comega a recuperar o controle da situagao e realize 5Q0 pris6es.
O refluxo no movimento torna-se maid e mats evidence e a CL dianne ditto e
impotente para conduzir a luta adiante ordena o fim da greve. Nesse mesmo

47



E.dpz?,{lida Fertialldes Dias

momento todd zona agricole de Valdarno este nas bios do povo que requlsi-

tou os produtos agricolas e bovinos. O mesmo ocorre nas regimes de Empoli,
Plato e Forli. A cidade de Term tamb6m este paralisada pda greve gerd.

O dia seguinte 6 kinda de lula contra os "esfbimadores do povo" em

Florenga, apesar da oninigo contrgria dos lideres sindicais. A lula de rua
prossegue. Plato e Pist6ia continuam em greve gerd. Na Emilia, na Ro-
magna, nas Marcas e na Toscada, nas grandes e pequenas cidades surged
os soufeti annonari.;' Empoli, Viareggio, Perugia, Arezzo, Term, Ravenna e
outras centenas de localidades estio completamente nas mios de comit6s

populates que dirigem a vida publica, tabelam e requisitam as mercadorias,
reduzem os pregos e prendem comerciantes. . - .:

Maid a agitagao se expande maid aumenta a raQcanaaae e a uiueub '

gerd e requisigao. A policia e a cavalaria atacam o povo mas sg.o postas em
6 ga. Em Livorno o ConsfgZfo Generale deZZe .Leghe declara a greve gerd e
ordena o rebaixamento em 50% dos pregos dos alimentos e em 70% dos teci-
dos. Os comerciantes que nio obedecem tem deus produtos requisitados. Em

Lucca os pr6prios comerciantes dirigem-se a. CL para propor a reduga.o dos

pregas- Na Catania tropa e poco conhaternizam-se apes um initio de confli-
to. Em Piombino forma-se um soviet an?zonario e organize-se uma Guardia

Rossi que faz as requisig6es e distribuig6es de g6neros alimenticios. Em
Milio a multidio reclama a redugao de 50% nos pregos dos alimentos e sa-
queia numerosas lojas. Os dirigentes da CL e do PS tenth . .] . ..I.

m acalmar a mas-

sa e a poljcia prende 2200 pessoas. Barletta 6 ocupada e governada pele
proletariado atrav6s dos ConsfgZI deZ Lauoro at6 o dia 10 quando sio domi-
nados pdas tropas

Em Brescia, no dia 9, a agitagao aumenta. Milhares de opergrios exi-

gem a libertagao de companheiros presos nos dias anteriores. Lula e denota
das forgas policiais. A cidade 6 sitiada. Os soldados se recusal a lugar con-

" Ann6na, 6rgao p6blico que superintende o fornecimento de g6neros alimenticios:

quando a qualidade e pregos
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tra o povo. Sio enviadas tropas especiais. Em Taranto ocorrem mortem nas
lutas de rua. Em Sulmona os manifestantes tomam o Palfcio Comunal e
nomeiam uma comiss6.o para a redugao dos pregos a metade. Na Catania a

policia metralha o povo, enquanto que em Ferrara a Guardia .Rossi mant6m
a autoridade popular que domina a cidade e controla os pregos

O refluxo da luta, em toda a lt3.lia, comega no dia 10. 0 Estado, agora
ja tranqtiilizado, abate-se sobre os populates. Em Roma o povo 6 metralhado
pda policia ap6s tumultos e saques. Em Foggia ocorrem pris6es em massa.
No dia 14 em Lucera, Rio Mariano (Elba), Rossiglione (Sestri Ponenti) e em

Spilimbergo trabalhadores sio assassinados. As 61timas localidades que en-
tram em luta sio Catalnisetta e Crotone

E o .Auanfi/, do dia 11, publicava as declarag6es da Direg5.o do PSI
que: reconhecendo ajusta ira das massas contra os especuladores, elogiando
;os companheiros e os trabalhadores que guiaram e disciplinaram, coorde-

nando, as agitag6es", reconhecendo que os soldados se recusaram a matar

a populagao, denunciava homo causadora de judo a "absoluta incapacidade
da burguesia de resolver este problema", chamando o proletariado a conti-
nuar a luta: "A sua agate estar6. voltada exclusivamente para o terreno da

luta de classe e estarf informada pelo prop6sito de que uma pr6xima luta
Hind do proletariado conduza a. conquista do poder econ6mico, e que este,
na base da ditadura, sega confiado inteiramente aos organismos das das-
ses trabalhadoTas".58

A CGL, segue sua tr4jet6Ha ambigua, e o seu Conselho Nacional

reunido entre 13 e 14 de julio, com a luta ja terminada, pda repressao poli.
dal e pele abandono das liderangas operarias, reconhecia a legitimidade do

dade de resolver o problema negava tamb6m eHlcfcia is provid6ncias gover
namentais quanto is comiss6es annonari e quanto ao rebaixamento dos pre-
gos e declarava que: "no seio de cada CL, Federagao, Cooperativa, se consti-

tuam comiss6es de estudo e de controle coordenadas pda comiss5.o central
da CGL, cuja tarefa maior 6 a de tragar um plano corajoso e radical de re-

P. 377.tro Nenni, IZ dfclannoufsmo, Milano, 1962, p. 44, citado por Barbadoro, op.cff. :
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donna dos atuais modos de produgg.o".'o Altissonantes prop6sitos que penna-

necerao,comodecostume,folhamorta. . . . .. .........
Diante da contemporaneidade e da generalidade dos moans o governs

tinha ficado impotente. Elsa impot6ncia 6 descrita por Tittoni, membro do

gabinete Nitti: "Muitas vezes pereunteia mim mesmo que teria podido razed

onto dos sindicatos do por Treves que em relat6rio ao Congresso do PSI
disse estarem as massas "guiadas dais pelo espirito de Masaniello do que

pele d Mlaarx'desespero da massa 6 grande e dais poder de sua luta. Luta

de 1919, para 109,24, em julio; e para 108,07, em agosto; mas, em novem-
bro. estamos de novo em 118,53, emjaneiro de 1920, em 124,67, para chegar
a 189,76, em dezembro de 1920."e ' Se fizermos a sincronia com os moths

:
pular do s6culo XVII.
" Chabod, op.cft., P. 38.
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contra o ca/"ouiueri veremos que tomando junho homo induce 100, julho e agos-
to, os momentos maid fortis da luta mostram um indice 81, e depois com o re-
fluir da lula o Gusto de vida retoma a ascensg.o: em novembro temos o indice
90, em janeiro de 1920 o indice 103, e em dezembro o indice 6 de 158

Continua Chabod: "Tomando por base o ano de 1914, o aumento do

Gusto de vida pode calcular-se, sempre com refer6ncia a uma familia operf-
ria tipica, em 560% em relagao ao primeiro semestre de 1921."6' No entanto

salienta Ricossa "durante 1919 e 1920, como resultado de forbes press6es
sindicais, os salgrios nominais quase dobram e os sa16rios reais crescem em
aproximadamente 20%."u

E ainda Ricossa quem estabelece a seguinte tabela:'s

Se observarmos bem etta tabela veremos que o periods que vai at6 as

lutas contra a carestia, na segunda metade de 1919, 6 a presenga do rebai-
xamento real do navel de vida operaria. E que o periodo seguinte consegue
apenas recuperar o terreno perdido. Chabod diz que tamb6m para as famili-
al burguesas a vida 6 dura, chega mesmo at6 a dizer (slc) que "6 certamente
mats dura." Diz ele: "Os ordenados dos empregados -- pele menos dos em-

fdem.

Ricossa, /fain 2920-.297a, P. 275
Eden, p. 274

51

1913

1914

1915

1916



Edml,indo Fernandes Dias

pregados do Estado, que constituem uma parte considerfvel da pequena
burguesia italiano - estio lodge de seguir a curve ascendente dos pregos; os

pmpnetirios de terra(peta menos na medida em que as rendas sio fixadas
em moeda) e os proprietarios de im6veis vdem os contratos de arrendamento

bloqueados pda lei(os aumentos autorizados sio irris6rios). Em contrapar-
tida os encargos aumentam." E prossegue:

'Enfim, n8o pods esquecer-se a enorme massa de oficiais
milicianos

combateram e que se limitaram a tratar da vida

E nesse memento des estio radicalizados. Uma moma.o dos /'asa di Combe
tfrnenfo proclama a "ilimitada solidariedade com o povo das diversas provin-
cial da Italia insurgido contra os esfhimadores, aplaudindo a iniciativa da

requisigao popular e conclamando os fascistas a ordenar e a estar -:.
ao lada

resolutamente das manifestag6es de en6rgico protesto contra as formal mats

repugnantes de derrotismo das classes parasitgrias da nagao." Em outta
mogao fblam da "santa vinganga popular" e De Ambris no Z PopoZo d'.IfaZia
auspicia o direito da multidio de golpear os criminosos tanto nas suns pes-
soas quanto nos sous bens

Em uma reuniio em Southport, Inglaterra, decidira-se fazer uma
manifestag5.o internacional contra a intervengao capitalista nos parses sovi6-

ticos: a Russia e a Hungria. Nessa reuniio D'Aragona disse que "nio deveri-

am surpreender as noticias, em breve, de uma tentativa revolucioniria e de
derramamento de langue. Os resultados poderao nio ser grander, mas a

insurreigao 6 quake inevit6vel"." Era como ele via a situaga.o italiana. O mo-
vimento de protesto inteniacional deveria ser simult6neo, nos dias 20 e 21

M .At;anti/, de 3 de julho de 1919, citado por Nenni, op. cif., P- 142, citado por Bar-
badoro, op.cif. , P. 379.
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de julho, na Italia, na Franca e na Inglaterra. Na Italia a CGL, a Federazfo.

rze def .Lauoraforf deZ ]l/are e o Sfndacato Rerrouferf aderem pressionados
pdas massas. Nos dias da greve os franceses e os ingleses recuam e na Italia

Giolitti consegue quebrar a "vontade" da lideranga ferrovigria. E apesar da
sua forma a greve nio encontra um dirigente popular para comandar o mo-
vimento: sequer uma palavra de ordem.

Arb, o historiador do PSI comenta: "Nada por6m acontece. A manifes-

tagao se desenvolveu em uma atmosfera de testa de I ' de mano. A diregao
esclarece que a grande mobilizagao proletgria n5.o queria ser mais do que
fora, nio o inicio de uma luta revoluciongria, sequer o pre16dio"." O proprio
d'Aragona irf confessar, por dual vezes, que a CGL nio tinha inteng6es re-
voluciongrias: a primeira delay no pr6prio congresso da CGL, em Livorno.
1921, pouco ap6s o congresso da visio olde o lider reformista afirma: "A
propaganda feita em muitos memes pelos elementos extremistas tinha criado

a esperanga do pr6ximo fate revoluciongrio que devin dar o poder a ditadura
do proletariado. Este estado de i.nimo era difundidissimo nas multid6es. e
desde que a estas nio se pode atribuir uma capacidade de avaliar em toda a

sua complexidade os datos hist6ricos ocorridos ou por ocorrer, se compreende
facilmente porque o an6ncio da greve de protesto aparece -- tamb6m, porque

foi por alguns assim chamada -- a greve 'expropriadora'."'o A segunda
confissio virf mais tarde, na confer6ncia da segao socialista de Mila.o. em

10-9-1922, quando ele afirma: "Pode ter ocorrido que tenhamos a culpa de
ter concedido demasiado a enfatuagao bolchevique das massas, mas certa-

mente nio nos pode ser nevada a ho/zrcz de heuer fmpedfdo uma explosao
revolucionfria. O fascismo chegou somente apes termos conjurado o peri-
go."'' Nio precisamos acrescentar mats nada

A lula opergria continua. A 28 de julho os metalargicos de Milio se
declaram em greve. No inicio de agosto 6 declarada a greve por 200 mil ope-
rarios; este.o em greve metalargicos, tip6grafos em Roma e Paula, t6xteis

" Gaetano Arf6, .Sforfa deZ .SocfaZfsmo /faZfano, p. 277.
Rinaldo Rigola, Storfcz deZ mooimenfo ope/"afo ffaZfano, Milano, 1952, p. 439, ata.

do por Barbadoro, op.cff., p. 379

'' in .BatfagZfe SfndacaZe, 25-12-1929, citado por Del Cal'ria, op.cft., p. 74.
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na regiao de Coho, maHtimos em Trieste, camponeses em Novua. A 9 de
agosto a greve dos metalargtcos de Milio se estende a Turin e a Genova, a.

AuanH.r de 28 de setembro, publicando artigo da FLOM, comemora o fim da

greve no dia 27: dizia que "a major batalha travada pelo proletariado termi-
na com a completa satisfagao dos grevistas:

A]6m desses problemas a CGL en6entava ainda o das relag6es com as

outras associag6es e se tinha uma certs simpatia pda ZI/nfone Si7zdacaZe /ta-
Zfazza (UIS/), era rigida com as organizag6es cat61icas. Estes, os sindacaft
Z)fanchf, contavam no entanto com 1 182 000 aderentes. Se no meio operarlo
estes elam d6beis contando apenas com 237 mil aderentes (20% do total dos

deus filiados) era mais forte no campo onde contavam com 945 mil aderentes

(80%). Mas, tanto no campo quanto nas cidades, os bianchi elam frageis. Na
cidade por exemplo seu maior contingente eram os t6xteis (131 000, 55,25%
do total) enquanto que no campo os pequenos proprieta=r'ios, foreiros e meiei
ros elam 80% do seu contingente em um total de 850 mil inscritos

O bi6nio 1919-1920 vai ser forte em movimentaga.o rural: as greves

passat de 1863 (1919) para 1881 (1920), um acr6scimo de 113%; o n6mero
de grevistas, de scfoperanfi, era respectivamente de 1 409 438 e 1 279 953,
um incremento de 112%; e as jornadas de trabalho nio realizadas eram de
18 897 000 e 16 398 277 (um decr6scimo de 14%).

2.6. .La cotta contadina

A agricultura italiana, nessa 6poca, ocupava 55% da populagao. Uma

agricultura pobre, marcada pda terHvel contradigao entre a disponibilidade
de forma de trabalho e a necessidade dessa forma, que criava dia a dia ajami
df terra para milh6es de homens. Podemos examinar a lula nas suas especi '
ficidades: um primeiro conjunto, no Mezzogforno e no Lucio que se caracteri-

za pda ocupagao em massa das terras, incultas e mal cultivadas, por pai'te

Barbadoro, op.cif., P. 381
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dos ex-combatentes; um segundo conjunto no VaZ .I)adano e nas PugZfe, luta
de braccfanfe (assalariados rurais) pda fmponlbfZf df mcznodopera" e, fi-
nalmente, um terceiro conjunto, no Setentrione e na Italia central, luta de
meieiros(mezzadrf) e de foreiros(a/#fzzarf) por melhores contratos de tra-

O ]Uezzogforno por si s6 ja caracterizava uma situagao de dificil reso-
luga.o. A emigragao da forma de trabalho sempre diminuira a tense.o social.

No entanto com o fim da guerra dos Estados Unidos promulgaram uma lei
anti-imigrat6ria. Fechado esse campo e a16m do mats com a volta dos solda-

dos licenciados a luta pda sobreviv6ncia na regiao acaba por levar a luta
pda terra. Da qual sequer os latifundifrios produtivos escapam

O Sul sempre fora um dos locals onde o PSI e as CL foray d6beis. A

proposta sociahsta de "socializagao" nio adere a massa popular que s6 pensa
Za terra a chf Za Zamora. A nio adogao, pecos socialistas, delta palavra de or-
dem impede uma mobilizagao revoluciongria em um campo marcado peso
particularismo pequeno burgu6s.

Ja em margo de 1919 em Ariccia 500 camponeses se agitam, enquanto
3000 ocupam as terras de Mauro Bianco, Quattro Portonie Roccolo. Tamb6m
ocorrem invas6es em Canale Monterano, Mentesori, Bracciano e Corneto.

Mesmo as ligas cat61icas invadem terras: Castelgandolfo, Sant'Oreste e mats
dez comunas. O movimento se generaliza. Em 19 de agosto em uma reuniio
de camponeses, com delegados de 60 comunas, o secretfrio da Federazfone

Z,azfaZe I,aoorczforf deZZa Terra convida a ocupagao e 6.s operag6es de preparo
e plantio. Estio em mg.os camponesas as regimes latifundiirias de Roma,
Viterbo e Ferosinone. Os camponeses pobres este.o na vanguarda. E pressio-
nado pelo movimento operfrio, pelos moths do ccEroufueri, pelo movimento
das otto horan, o governo cede. O decreto n' 1662 de 2-9-1919 prev6 a conces-
sio de terras a cooperatives atrav6s do exame de uma comissio. Se bem os

camponeses recebem o decreto como vit6ria, o documento legal tinha a fina.

lidade de superar o carfter subversive da lute. Tratava-se de delongar buro-

': Trata-se de definir o minimo obrigat6rio de alocagao da forge de trabalho para
cada proprietgrio por unidade de super6cie.
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craticamente a entrega das terras e de rachar a unidade entre os campone '
ses pobres e camponeses ricks

Na Sicilia travam-se lukas violentas com assassinatos em Riese, Cal-
taniseta e Terranova. A lute seri, dirigida pdas cooperativas (de esquerda),

pdas ligas (cat61icas) e por outras organizag6es cat61icas e de ex-
combatentes envolvendo assim uma ampla gama de grupos socials. O climax
do movimento na Calabria ocorre justamente no momento da semeadura:
Crotone, totalmente rossi, S. Giovanni in Fibre(formagao de uma mega com

quake 4000 camponeses), Acri, Amanteo, Campana, Bocclligliero, Melih,
Savelli, Palmie muitas outras comunas entram na luta.

No inicio de 1920 o governo trata de refrear o movimento com novo
mecanismo juHdico: a Leggy FaZconi, de 22 de abril, institui comiss6es pro '
vinciais para a distribuig5.o de texas e estabelece sang6es contra os invaso-
res. A luta torna-se mats e mais difTcil, o movimento campon6s amplia-se
com o$ meieiros, os colonos, os/iftauoZI, que atra\ 6s de longas lutas tinham

conseguido arrancar novos contratos de trabalho na Italia do Sul e do Lucio
No verso e no outono de 1920, apenas na Sici].ia, o movimento reflui pda
ruptura da unidade camponesa. A luta 6 dura. A policia 6 mobilizada e os
proprietgrios se organizam em Associagao. Os proprietgrios quebram a uni-
dade camponesa fazendo acordos com os camponeses ricos e os foreiros

A Federterra responde com uma nova ordem de ocupagao de terra a
15 de setembro. As ocupag6es sio feitas especialmente em: Castelli Albano,
Ariccia, Castelgandolfo, Genzano, Marino, Grottaferrata, Montecompatri,
Monteporzio, Bracciano, Bassano, Riano, Fillaciano, Balsa Sabina Montero-
tondo, Palombara, Alatri, Agnani, Anguillara, Canale bTonterno, Maremma

Ladispoli, Corneto, Allumiere, Val Tiberina, Ceccano, Paliano, Giulianello,
doze e Fronds. Em outubro a ConHederterra lanka manifesto: "Abolio dino
(caporaZe)I Abolio mercador do campos Trabalhaio melhor que possas e acai
com todd a coZhefta/"" E o climax do movimento no Lg.cio. O panico dos pro-

priet6rios favorece a venda da terra e o incremento da propriedade campo-
nesa nao-burguesa fortalece a camada dos camponeses ricoh. Esse luta,

Del Carria, op. cft., p. 81
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homo a das demais regimes, nio se liga is do movimento opergrio. Os equivo-
cos socialistas se somam: a transformagao de sindicatos em cooperativas, a
obstinagao da forma coletiva -- a famosa "socializagg.o" -, mas principalmente

a reivindicagao das terras incultas e pablicas eludindo, assim, a questao da
propriedade privada. Elude-se assim a lula peta Reforma Agraria. Mazzoni,

socialists e um dos artifices dessa estrat6gia, dirt em Livorno: "N6s sempre
dissemos que nio queremos a fragmentagao do latifundio, que /zdo qzzeremos

ia,r terra aos camponeses nem nLesmo enl u,m per(odo tran,sUcH,o, torque
serra um desastre para a civilizagao e para a humanidade, que n5.o quere-
mos dar terra aos camponeses, mas a coletividade"." A tio conhecida inca-

pacidade do PSI de pensar politicamente aqui este. limpidamente revelada
Se para os camponeses do Sul e do Lucio a palavra de ordem Za terra a

chf Za Zamora poderia ter fido, coma objetivo provis6rio, profundamente sub-
versiva, poderia ter, por outro lado, unificado os movimentos camponeses do
centro e do norte da Italia apesar da sua grande diversificagao nas relag6es
econom.ices

Assalariados da planicie do P6 -- da Emilia ao Baixo Piemonte. da
Baixa Lombardia ao Baixo Veneto e a provincia de Cremona -; meieiros
emilianos(socialistas), toscanos, trevisanos, umbro-marchegianos(controla-
dos em grande parte pelts cat61icos); foreiros e outras categories de colonos
de Bergamo, Alto Veneto (influ6ncia cat61ica); todos enfim estiveram de
1919 at6 parte de 1921 em permanente agitagao. Os assalariados queriam a
terra, os meieiros queriam tornar-se foreiros e estes queriam ser proprieta-
rios. A lula pda terra era naquele momento revoluciongria e nio simples-
mente pequeno burguesa

Os meieiros toscanos e trevisanos reivindicam: a repartigao dos pro-
dutos em 60% para des, o bloco das dfsdeffe, o direito de prioridade na com-
pra da terra, o direito de melhoria que Ices concederia o direito de transfer.
mar-se em proprietgrios e foreiros independentemente do consentimento dos

Resocon,to stem,ografico dell XVli Cangresso nctzionale det Padua sociaEista, italics.

no, Livorno, 15-20 gennaio 1921, Milao, 1962, p. 344, citado por Barbadoro, .ProbZemf

e carafferfsflche deZ moulmenfo sfndacaZe ffaZfano, p. 260, e por del Carria, op. clf. , p.
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proprietgrios. ]i de tal modo subversive a reivindicagao, que os proprietirios
fazem acordos com os socialistas, ainda que gravemente onerosos no plano
econ6mico, mas n5.o cedem um palmo aos cat61icos

A diving.o interna do movimento 6 grande. Onde os socialistas sio

majoritirios os cat61icos torpedeiam a aWaD. Onde os cat61icos sio maiona as

massas ultrapassam de longe os interesses corporativos do Partido Popular.
O climax da agitagao se d6. na Emilia. A lute durissima 6 conduzida

pelos socialistas reformistas. Os cat61icos rompem as greves. grata-se de
definir o minimo obrigat6rio de alocagg.o da forma de trabalho. As colheitas
sg.o destruidas, as estradas bloqueadas, exerce-se a violQncia contra os pro-

prietgrios. A lute dos camponeses de Bolonha (outubro 1919/agosto 1920) 6
vitoriosa, com this objetivos, sem nunca colocar o problems do poder, sequer

o do poder local exercido pelos latifundiirios. Ngo se coloca a questa.o da ex-
propriagao das propriedades. Aquio objetivo proposto pelts dirigentes da
FedeNerra 6 a transformagao do contrato de modo que o meeiro deixe de ser

um participante para ser um assalariado, lutando assam contra a pr6pria
vontade das massas que querem a terra

A Federferra recusa-se a negociar com a Agrarfa, a associagao dos

propriety.rios, e apenas negocia com coda um doles em particular para esta-
belecer contratos por tipos: assala=r'iados, quer-se a plena ocupagao; meieiros

de 50 a 70qn da produgao; board; pequenos fareiros, etc. A Agraria recusa
qualquer tipo de acordo. Fevereiro de 1920 v6 o comego da greve dos assala-
riados e os meieiros rompem os contratos. A greve dos meieiros 6 total: nio

fang,o a plantagg.o, nem a preparagao de terrenos, etc, colhendo, apenas, os
6'utos. Em mano os board entram em greve. As ligas sio a 6nica autoridade.
Os socialistas n5.o se decidem a tomar as terras. O governo obriga as colhei-
tas. Embora diante do confronts os socialistas recusam-se a ordenar a ocu-

pagao.

A CorzjagricuZfura 6 obrigada a ceded a todas as reivindicag6es e assi-
nar o texto que a Federferra determinara. A reagao agricola se fuf sentir
poucos meses depois dirigida pelos proprietarios e deus colaboradores e
mesmo por alguns grupos dessa massa agrgria que nio tendo feith a revolu-
g5.o acabam por fazer o fascismo.
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2.7. Novamente no plano nacional

Nitti ministry trata de reforgar-se. E, no entanto, obrigado a enftentar
uma nova crime. A comissio de inqu6rito sobre Caporetto publica deus resul-

tados. O relat6rio embora reconhega "alguns" erros "t6cnicos" na condugao
militar 6 no essencial uma violenta diatribe contra os "derrotistas". .La
-Sfa/npcz, jornal giolittiano, em uma s6rie de artigos, responde is acusag6es
tentando reabilitar Orlando, tamb6m acusado de "derrotista" e acentua a
incapacidade militar na chefia da guerra. Cadorna 6 o principal responsavel.
A luta no interior das fag6es burguesas 6 intense

Em Fiume ap6s lutz entre tropes italianas e a'ancesas, estes Qltimas

sio cagadas pdas mas. As tropes aliadas imp6em a "ordem". Os ingleses
passam a policiar a cidade, parte das tropas italianas sio retiradas. E o
'Fiume ou a morte". Em 31 de agosto, apes uma semana da maida da cidade.

decide-se marchar sobre ela. Cantata-se D'Annunzio para a che6ia da expe
digao. No dia 12 de setembro ocupam a cidade e a "anexam" ao territ6rio
penunsular. Soldados afluem a cidade e os navies Dante Alighierie Emma-
nuele Filiberto aderem

No dia seguinte, Nitti, apes viglar o Duque D'Aorta, primo do rei
conspirador admirado pelos nacionalistas, denuncia na Cfmara a aventura
do "vaidoso literato" e conclama: "Dirjjo-me entio is massas an6nimas. aos

operarios, aos camponeses, para que a grande voz do povo venha a aconse-
Ihar a todos e en94je a todos na via da ren6ncia e do dever."'s Logo apes blo-
queia Fiume

O PSI no mesmo dia manifesta-se:

"Deve-se denunciar neste rata da marcha, a aceleragao do processo de
desintegragao do regime burgu6s que o Partido socialista ja anunciou
homo conseqti6ncia das paix6es e dos apetites desencadeados durante a

guerra e pelo regime que a quid. O proletariado deve estar pronto para
se levantar por todos os meios contra aventuras deste tipo pelos quais o
militarismo renta realizar novos euros as custas do povo italiano

" citado por Paris, op. cft., p. 152.

Pied'o Nenni, Storfa df qzzaffo anni, Cumin, 1946, p. 38, citado por Paris, op. cff.
p. 152. A citagao clarifica a "compreensao" que o PSI tem da guerra imperialista. E
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Em toda a Italia oconem manifestag6es pr6'dannunzianas. Quem
elam des: eram oficiais subalternos, dtranacionalistas, que iam das posi-

g6es republicanas is sindicalistas intervencionistas passando pdas poslgoes
nadonahstas-anarquistas. Fiume representa a quebra da disciplina no ex6r-
dto. Desde logo Mussolini roma posigao pr6-D'Annunzio. No .n PoPoZo d'/ta-
Zfa. de 14 de setembro, ele tanta ligar a empress fiumiana aos operartos,

porque Fiume 6, segundo ele, uma reagao contra a coligag5.o plutocratica
ocidental. A mesma coalizio "que cercou a Russia e sitiou a Hungria" depois

de mostrar que a Italia nio interveio contra estes pa=ises, Mussolini afirma
que os plutocratas permanecem na atitude inter'encionista.

O gesto de Gabriele nio 6 somente magnffico do ponte de vista nacio-
nal mas 6 eminentemente revoluciongrio ainda que considerado de

um ponto de vista socialista e proletario, porque vai contra um piste
ma combatido tamb6m pelts pr6prios socialistas e prolet6rios

Nitti, em 16 de setembro, ja mats s6brio, n5.o apela mats ao povo e sim
aos ex-combatentes. E no dia 29 de setembro, incapaz de conter a agitagao
nacional-fascista e ao mesmo tempo fazer frente aos ataques da Direita e da

Esquerda ele dissolve a Assemb16ia e convoca eleig6es para o dia 16 de no-
vembro. Em Fiume segue o entusiasmo. Fda-se em uma Marcia sobre
Roma. Ao mesmo tempo que sa6.da a id6ia, Mussolini tenta impedi-la.
D'Annunzio quase cede is press6es de A16'edo Rocco e Francesco Coppola

que o aconselham a v6os maiores. Faz, no entanto um plebiscito a favor da
Anexagao de Fiume a Italia e consegue 6999 votos a favor e 976 negativos
Abstengao de 30%

O porta-aventureiro nomeia o ex-sindicalista-revolucionario Alceste
De Ambris" homo seu chefe de Gabinete. De Ambris proclama a Carta de

Quarnaro, o documents constitutional de Fiume. O art. IX 6 importante
para a compreensao dos sous limited:

tamb6m. da sua incapacidade, do ponto de vista marxists, de uma adequada anflise
de conjuntura e de tirar as estrat6gias dai decorrentes.

citado por Sechia, op. cit., p. 360
" Lider da greve de Parma em 1906, depois intervencionista de esquerda e maid
tarde anti-fascista.
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'0 Estado ngo reconhece a propriedade como o domfnio absoluto da
pessoa sabre as coisas, mas a considera a maid anil das fung6es socials
(...) o trabalho 6 o 6nico tftulo legftimo de domfnio, sobre qualquer
meir de produgao e de troca. S(5 o trabalho 6 senhor da substfncia tor-
nada maximamente fruti.feta e maximamente lucrativa da economia
gerd". ' '

Trata-se da plataforma da extrema esquerda burguesa. Memes mats tarde,

Bordiga analisarf em /Z soufef o que havia de positivo e de negative, do por-
to de vista do proletariado, na Carta.

O Onico elemento de esquerda a perceber "possibilidades" revolucio-
nfrias no evento foio velho Malatesta que entra em contato com D'Annun-
zio no inicio de 1920. Os contatos entre Giulietti, cider da Federazfo/ze def

Zaoorafore deZ ]l/are, Malatesta e D'Annunzio tratam de um prQjeto insurre-
cional em vgrias cidades, com uma marcha sabre Roma. Giulietti reine-se
em Roma com Malatesta, Bombacci(secretgrio do PSI) e Serrati(diretor do
.Auanff/). O projeto nio interessa, de imediato, a Serrati. D'Annunzio tenta
contato com os socialistas fiumianos: prop6e uma frente comum contra o
governo central. Elsa id6ia tinha sido elaborada por De Ambris que ja tinha
conseguido do poeta o estabelecimento de relag6es com a Russia Sovi6tica
ou melhor, o proDeto do estabelecimento. Os socialistas recusam o contato.
Lenin tinha se pronunciado sobre a necessidade do PSI de aproveitar-se da
situagao de Fiume. Mas o PSI, olimpicamente, paisa por ama da questao. .#
.Lauoratore, jornal socialista de Trieste, publica a recusa socialista e o Aoczn-

ff/ faz o mesmo." D'Annunzio fecha, entao, a 20 de abril, as sedes socialistas
Um "racha" entre oficiais monarquistas e "revoluciongrios" em Fiume

complica a situagg,o. O major Reyna, preocupado com a "esquerda" dannun-
ziana, com deus freqtientes contatos com Giulietti prepara um volpe de esta-

do que sera. abortado. Pouco a pouco as ]igag6es entre Fiume e o proletariado

'9 citado por Del Carria, op. cff., P. 90.

" O socialista Mazzoni dire, pouco tempo depois, que o movimento dannunziano
era como que "um fio magonico que parte de Fiume e pasha por Giuliettie Malatesta
que nunca desmentiu ser um macon dorminhoco", citado por del Carrie, op. cff., p.
92. A subestimagao, o desconhecimento da realidade e o preconceito sio grosseira.
mente evidentes
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sg.o rompidos e o fascismo acabarf por conquistar os nacionalistas fiumia
nos. O PSI nada fez para evitar ipso, muito pelo contrgrio.

2.8. .L'amznutfnaznento cZ{ Arcana'
O ano de 1920 vai ser o ano em que os moths militares ido dar novas

oportunidades de intervengao socialista. Interveng6es possiveis, importan-
tes. mas irrealizadas

Na major base naval italiana, La Spezia, anarquistas realizam tra-

balho politico entre marinheiros e artilheiros, que se amotinam e armam os
proletgrios. Em abril em Pisa e Livorno os ferroviirios decidem ng.o trans-
portar nem soldados nem carabineiros. Em Turin a situagao 6 pr6-
insurrecional. Nesse momento o ex6rcito italiano mantinha em Valona uma

cabega de ponte cercada pelos albaneses insurgidos. Movimentos popu].ares
exigem a retirada de Valona, o flm da intervengao na .Albania e da guerra
dos Balcis. f neste quadro que se processa a sublevagao de Ancona. No dia

15 de junho o PSI e a CGL proclamam sua oposigao a intervengao. O XI Re-

gimento bersagZferf deve partir para a Albania. No dia 25 nQcleos revolucio-

nirios do regimento entram em contato com os anarquistas na CL e decidem
uma agro comum com a populagao quando o regiments tivesse que parter.
Temendo fracassar os bersclgZferi antecipam o motim e na madrugada de 26

quando a cidade acordaja encontra o regimento em lute. E o fazem sozinhos
at6 o memo dia quando recebem o apoio da populagao. Os socialistas na CL

querem a greve, os anarquistas a insurreigao e os republicanos a paz
A lula contra a forma publica comega. Os insunetos tomam os cortes

Avio e Sorima, a estagao ferrovigria e a estagao de radio. A major parte das

repartig6es pablicas ficam sob controle governamental. A luta se prolonga
at6 o dia 27 quando maltiplos reforgos, inclusive blindados, esmagam a in-
sun'eigao

Sobre os acontecimentos de Ancona, do ponte de vista anarquista, ver Annando

Borghi, .A/ezzo secoZo di anarchfa, pp. 213-227.
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2.9. As eleig6es

Pda primeira vez se votara, na Italia, pda proporcionalidade. At6
aquio voto era majoritario o que garantia com major ou menor 6xito, segun-
do a regis.o, a vit6ria dos "notgveis" e a derrota socialista. Em 31 de julho a
Cfmara aprova o pdncipio da reforma: 227 a favor e 38 contra. Na 2' vota-

gao, em 9 de agosto, ela se Lorna lei por 224 contra 35. Comega entio a cam
panha eleitoral.

O PSI, na sua febre maximalista, re6ne-se em Bolonha de 5 a 8 de ou-
tubro e dirige-se ao povo:

'Nio 6 um vote que queremos de v6s, 6 uma promessa, um ato de f6
Votando pelo boletim sobre o qual se encontra a elevada insignia da
rep6blica socialista do mundi, v6s, prolet6rios da Italia, v6s dareis
vossa vontade de engajar a lutz direta pda vossa emancipagao. Sob
esta insignia este escrito: 'Togo o porter do .proZefarfado rezznfdo /zos
seas co/zseZhos. guam /zdo trabaZAa /}do came. ""

Sabre a participaga.o electoral, Lenin em carta a Serrati. datada de 29

de outubro, considera a resolug5.o juste e acrescenta: "Nio duvido que os
oportunistas confessos ou mascarados -- e des s5.o numerosos no grupo par-
lamentar socialista italianol - tentem anular as decis6es do Congresso de
Bolonha". Ap6s advertir para o perigo de que a burguesia italiana, com o
apoio da Inglaterra e da Franca, "fenfem e/7zpurrar o .proZefarfado .para uma

fnsurreffdo para esmagd-Zo mats 6nciZmenfe" ele conclui lembrando que o
comunismo so6eria o impacto dessa derrota."

A burguesia dividida entre neutralistas e intervencionistas, antipar-
lamentares e liberals, etc., nio tem nenhum programa e deus partidos fazed
uma campanha sem entusiasmo. S6 o Parfffo PopoZare /faZfano (PPI) faz

uma campanha syria. Rec6m criado, dirigido por D. Luigi Sturzo, 6 um par-
tido moderns, com disciplina interna. Sua criagao tornada possivel pda abo-

ligg.o do no/z-expedft, pele Papa Benedetti XV, participa agora da politica
italiana oficialmente: os cat61icos, sio agora plenamente cidadaos, e o PPI 6

': Nenni, op. cft., p. 49, citado por Paris, op. cff., pp. 156-157.
" .Auanff/, de 6-12-1919 e Comzznfsma, de 15 a 31-12-1919, citado por Paris, op. cft.
p. 175. Grifos de Paris
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o seu partido. Proposta de pluriclassismo, o PPI recobre desde os ultracon-
servadores aos "revoluciongrios" cat61icos.

Nitti escreve aos deus eleitores: "Os gaston efetivos do Estado sio 3

vezes maid elevados que as receitas efetivas; today as empresas industriais
do Estado sio deficitgrias e perdem-se vgrios biJh6es anuais por causa do pre

go politico do pao; a divide do Estado aumenta de I bilhio por m6s; os gaston
militares, um ano depois de terminada a guerra, representa ainda, cada m6s
uma coma superior ao gasto anual do ano que precedeu a guerra '

O rata mats importante da campanha, 6, no entanto, o c61ebre discurso

de Dronero, pelo qual Giolitti reentra na cena politica italiana. Diz ele a 12
de outubro:

"Enquanto o poder executive nio pode gastar uma lira... sem a apro-
vagao preliminar do Parlamento, ele pode ao contr6rio sobre o efeito de
tratados internacionais assumir, em nome do pars, os engajamentos
maid terriveis que levam irremediavelmente a guerra; e isto nio so
ments sem a aprovaggo do Parlamento, mas sem que nem o Parla-
mento nem o pats saibam e possam ser de algum modo informados".

E apes comentar os ataques nacionalistas e fascistas ao Parlamento, diz que
a guerra se por um dado mostrou todd a nobreza do povo, por outro mostrou

a cruel, a criminosa cupidez que empurra os homens ja ricks a frau-
dar o Estado impondo pregos iniquos para o que era indispensgvel a.
defesa do pars... e chegar at6 a inf amia de fornecer ao inimigo mat6-
rias que des tinham necessidade para combater o nosso ex6rcito"85

e conclui anunciando que se eleito, procederf ao imposto progressivo e se
lembrarf dos ex-combatentes, dos mutilados, a quem o pals deve o reconhe-
cimento

A reagao 6 imediata: "Bolcheviquel", grits o Corrferf deZZa Sera. E to-
ads os demais jornais da direita, o /Z GiornaZe d'/fazio(Salandra), L'/dea

M zionaZe(Federzoni) e o /Z PopaZo d'/faZfa, despqam raga cerrado sabre o
'bandido de Dronero'

citado por Tasca, op. cfl. , p. 62
citado por Paris, op. cit. , pp. 159-160.
Sobre o discurso de Dronero ver: Giolitti, .IWemorie deZZa mia pita, pp. 555-559
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Os resultados sio surpreendentes: dos 6, 5 milh6es de votos, os socia-

listas conseguem 1640 000 elegendo 156 deputados e os populates obt6m I
175 000 e 100 deputados. O governo tinha fido derrotado. O PSI com deus
156 deputados sabre os 508 da Carrara, into 6, 30,7%. Destes 156 a maioria
(112) eram das cinco regimes setentrionais, a lt5.lia central tinha eleito 33 e

as Puglie elegeram 11." A16m disso, como salienta Secchia, as eleig6es pro-
moveram a direita e o centro do PSI is custas dos radicals-democratas

O PPI elegera 100 deputados (19,7%). Sabre a importancia do PPI diz

Salvemini: "0 Partido Popular divide em duas as populag6es rurais itaha-
nas. Se ipso nio tivesse ocorrido, nas eleig6es de 1919, os socialistas teriam

obtido 250 cadeiras ao inv6s de 156. Os senhores da aristocracia e os gran-
des senhores territoriais, que em 1919 e 1920 patrocinaram o movimento
popular nao calcularam mal."08

Elsa nova intervengao politico-ideo16gica na cena italiana produz for-
te impressao em Gramsci, que a caracteriza da seguinte maneira: "A consti-
tuigg.o dos cat61icos em partido politico 6 o major cato da hist6ria italiana
desde o .R£ssorgfmenfo."'o

Os paxtidos tradicionais, incluindo ai os votes fascistas (que sequer
elegeram Mussolini), nio conseguiram maid do que 252 deputados (49,6%)
E essen deputados estavam nio apenas divididos por partidos, mas pulveri-
zados pelos interesses socials que representavam. L6monon analisando as
eleig6es faz considerag6es sobre elsa pulvedzagao: Salandra, o herdeiro da
velha direita elege 75 democratas liberals(giolittianos, antigos intervencio-
nistas antigiolittianos) sustentadores do governs. Os democratas constituci-
onais, hostis a Nitti, sio apenas 20. Os radicals, em nQmero de 50, sio tam-

b6m um caleidosc6pio indo do nacionalista Di Cesaro (sobrinho de Sonnino)
a Marcora (velho garibaldino). Os socialistas-independentes, tamb6m 20. sio
reformistas nittianos(Bissolatie Bonomi) mas tamb6m autonomistas anti.
nittianos(Arturo Labriola). Os republicanos sio 10. 0 grupo Ri?zno ame/zfo

" Nenhum socialista fora eleito em Lucania, Calabria, Sicilia e Sardenha
citado por del Carria, op. cff., p. 75

(NM). PP "5-456. Gdfo noss... !.«f, .A-««ff/ a), 22-12-1918, 1Z No.f«. Ma,«
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elege 30, entre membros dos Faso "socialistas" coco Salvemini, republica-
nos como Manea, radicals homo De Vin de Marco, moderados coho Cato,
nacionalistas coho San Benellie Siciliani(lugares tenentes de D'Annunzio).

Os 100 deputados popularesoo iam dos reaciongrios clericais(Filippo

Crispoli), aos da Agro Liberal (Meds), aos sillonistas (Lingonotti) e aos radi-

jmpos;sivel" de governar.' passado de 52 deputados (1913) para 156, deus

votos passaram de 883 409 para 1 834 792, um aumento 1 . !.. J... n -Jn = n

de 208% de votos e

300% de cadeiFas.w homo bem salienta Chabod quando "quando se introduz

o sistema proportional (...) reduz-se notavelmente a importancia da perso '
nalidade dos candidatos -- e os velhos partidos s5.o ainda os mais ricoh em
homens dotados de prestigio pessoal -- e na mesma medida aumenta a im-

portancia do partido, da organizaga.o."" .: ' ' .
Salvemini conclui sabre a importancia da eleigao: "E; provavei que,

sem a vglvula de seguranga do sufragio universal, a massa de camponeses e

opergrios, incitada pelos anarquistas, teria recorrido a. agro direta. Ao inv6s
disso, longe de desembocar na da da revolugao, esperaram a nova eleigao

n===:';J;:l:=====:=::==== : :1 1:
modo se superaram os doin anos mats perigosos da excitag5.o que se fez se-

guir a. guena".:

90 Na edigao Einaudi dos artigos de Gramsci, SocfaZfsmo e .Z;'ascismo, os editores
falam de 109 deputados eleitos peso PPI
': ErnestL6monon,.DeCauozzraMztssoZini,PP.70-71. . . . . .
" Esse diferenga ja indira, por outdo lada, um dos efeitos da retOrma eienoru. oe
ela tivesse sido aplicada em 1913 os liberais teriam eleito 242 deputados ao inv6s de
270 (beneficiados com 13%), os radicals 60 em vez de 73 (bene6iciados com 22%) e o
PSI 89 em vez dos 52 (prduizo de 58%).

Chabod, op. cit., PP. 58-59
citado por del Clarria, op. cft., PP. 75-76.
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Mussolinie Toscanini [ideraram a vista fascista em Milio obtendo 4
795 votos (1,3%), enquanto a lista socialista obtinha 180 000 (52%). O .Xuan.

ti/ fez uma provocagao: diz ter encontrado nos esgotos de Milio o cadaver
apodrecido de um suicida... Mussolini.

Este por6m, embora esmagado hagorosamente, continua sua luta

contra os socialistas e no dia seguinte is eleig6es a passeata socialista que
comemorava a vit6ria 6 atacada pelos ardfff de Del Vecchio. Mussolini chega

a ser preso pois encontraram armas e provas no seu jornal. Passarg apenas
24 horan prego. Instaura-se uma comissio de inqu6rito que se arrastar6 at6
que com a ]l/arc,ha sobre .Roma ela 6 definitivamente sepultada

Mas no dia 21 de novembro, Mussolini contra a sua "versio" da elei-
cao

"0 resultado da eleigao 6 penoso de um ponto de vista moral, enquanto
pode dar a impressao que tenha fido a condenagao da intervengao da
guerra, e da vit6ria, e o triunfo do bolchevismo, mas na realidade as
coisas n5o s6o assam".

E analisa o grupo parlamentar do PS

"n6o 6 homog6neo na sua composigao, nem 6 uninime no que se revere
aos m6todos e este mesmo dividido no que diz respeito aos oUetivos
supremos. No novo grupo existem pele menos tr6s grupos. O primeiro
6 composto por velhos deputados que terminavam o mandate e foram
reeleitos, os quaid usados, abusados e consumidos por muitos lustros
no logo, nas lutas de opiniao, e nas combinag6es parlamentares, repre-
sentam um elements 'sedative ' (...). No centro estio os deputados sin-
dicais, que se avizinham dos primeiros porque atrav6s da dura experi-
6ncia das competig6es econ6micas, estgo convencidos que o tecido da
economic nacional 6 intrincado e complexo, e que se 6 facie destrui.-lo
(. .), ngo 6, no entanto, fZcil recomp6-1o. (...) o terceiro grupo: os bom-

baccianos ou leninistas". Sobre estes ele confessa que nada gabe prissao novos."

43-45. amenff", IZ .I)opoZa df /faZfa, l-ll-lg19, in Scrittf df .Benito .MussoZfnf, PP.
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2.10. Nitty novamente no poder

';=;;;=;=a;i'=i ==:'=='j:, :==:=:.=:1=
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apoiado por fragil maioria acaba por perder a conflanga do PPI que exige
sua maida do minist6rio

Os populares exigem, em resumo, de Nitty

"Polftica externa de pacificagao com todos os povos e reconhecimento
das autonomias nacionais; politico interna de respeito a liberdade in-
dividual e coletiva e forme resist6ncia aos elementos de desagregagao
.anarquica da ordem social; representagao proportional nas eleig6es
administrativas municipais e provinciais; reconhecimento de today as
organizag6es de classe e representagao proportional deltas em todos
os conselhos e comiss6es centrais ou locals; aboligao das disposig6es re-
gulamentares que tendiam a impedir o desenvolvimento do ensino par-
ticular; criagao de comarcas regionais de agricultura e reforma dos or-

ganismos de arbitragem dos conflitos coletivos; lei agr6ria para o parce-
lamento da grande propriedade, colonizagao interna e compra de terras,
com vistas a formagao da pequena propriedade; relorma fiscal que resol-
va o problema financeiro, aumento da progressividade e aplicando fbrtes
impostos sabre as fortunas feitas durante a guerra", etc. etc.s'

Apesar disco Nitti acaba por voltar ao Minist6rio. Giolitti ainda era
invigvel. O novo minist6rio teri curta duragao. Sem o apoio do PPI ele vai de

13 de margo a ll de mano. Mas nesse curto periodo Nitti cria a Guardia re-

ggie, tropa de elite, composta por 25 000 homens, para reforgar uma policia
e um ex6rcito em quem ele nio confia. Vfrias vezes carabineiros e soldados

nio apenas desrespeitaram a ordem de atacar o povo mas tamb6m se con
6aternizaram com ele; chegaram mesmo a participar uniformizados de ma-

nifestag6es contra o Estado. O primeiro teste da Guardia rWfa, positive
em Deana, a 5 de abril, a troca ataca os opera.rios matando 9. O PS. homo
sempre, laments e hesita.

Poucos dias antes, a 30 de margo, o reformista Claudio Treves, da di-
reita do PSI, faz na Cfmara o ramoso Discurso da expiagao

A arise este precisamente nisto, o seu tr6gico este precisamente nisto:
que v6s nio podeis nos impor a vossa ordem e n6s ngo podemos ainda
impor a nossa. (...) Eis a arise do regime: O discurso se fecha eviden-

" fn G. de Rossi, IZ .PHmo arno df uefa deZ .2DPy, Ferrara, Roma, 1920, citado por
Tasca,op.cft.,p.362. ' '' '''--' '
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ravel corolgrio do crime! Sim, 6 senhores, eis aquia expiagao.

Confiss5.o de impot6ncia de um socialismo reformista, mas antlncio do
fracasso de um Estado que se pretendeu ]ibera] . . ..

A luta continua. O Congresso do PPI, reunido em Napoles, cle u a .lz
de abril, recusa o apoio a Nitti, que se v6 forgado no dia ll a pedir ao Parla-
mento um voto de confianga. Perde por 193 contra 112. A crime este aberta: o
PPI recusa Nittie Giolitti; o PSI nio quer Bonomi que poderia ser aceito

pelo PPI e que tinha o apoio do rei, mas tinha contra sio voto de todos os
neutrahstas; o cat61ico Meda, tem contra si os anti-clericais. E na rata de
alternaHva Nitty volta novamente ao poder e forma no dia 21 de maio um
gabinete de coalizao, incluindo 2 populates e 2 giolittianos. Parecia a recon-

ciliagao no interior da burguesia
A cdma durarf pouco, pois no dia 24 ocorre passeata nacionalista em

diregao ao Qzzir£naZ, em favor de D'Annunzio. A Guardia reggie testa deter
os manifestantes e ocorrem 5 mortem (4 guardas) e muitos feridos. Alguns
glumianos sg.o presos e por toda a Italia desencadeia-se agitagao nacionalista
e fascista.

97 Claudio Treves, Cano ho oedzzfo Ja guerra, 2' ed., Edizioni della Rassegna Inter
nazionale, Milan, 1925, PP. 233-256, citado em Quademi del Carcere, Giulio Einaud
Editore, Torino, 1975, p. 2592. Tamb6m, mas parcialmente, em Paris, op. cft., P 259
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Nitti langara a palavra de ordem "produzir maid, consumir ments" e
resolve acabar com o prego politico do pao. Para tanto, em 4 de junho, apre-
senta prcleto aumentando em 50% o prego do pao. Apesar de prever uma
indenizagao para os muito pobres o projeto 6 um verdadeiro ataque ao bolsa
popular. E a16m do mats, no mesmo proDeto, prev6 um imposto sabre os ricoh
Unanimidade contra o proueto. Em AreHnsfo.p, artigo publicado no // PopoZa
d'.#aZfa de 10 dejunho, Mussolini ataca Nitty "mostrando" homo ele servia
aos socialistas. Os incidences sio graves em Mlilao, Turin, Bad e em outras

cidades. Nitti cai, pda terceira vez, em 9 dejunho. E delta vez para sempre.
A escolha vai repair sobre Giolitti. Um m6s antes a .nua, um dos maio-

res grupos econ6micos italianos, van fh16ncia. Em margo ela anunciara um
lucro de 8 bilh6es de bras na assemb16ia dos acionistas. Mas em maio em
uma assemb16ia extraordin6ria ela anuncia que devs considerar-se coma

perdido o capital de 300 milh6es de lit'as bem como 125 outros milh6es apli-
cados em titulos e em empresas. O passivo da /Zua sera liquidado por 15
milh6es de bras

O gabinete Giolitti6 formado a 15 de junho. Gabinete de coalizio

conterf today as tend6ncias da Camara, exceto os socialistas. Giolitti6 apro-
vado na C6mara ao apresentar um programa que parecia fortalecer o Par-
[amento, pois ]he atribuia direito de estabelecer com sua aceitagao ou nio os
tratados e acordos que o governo fizesse e tamb6m Ihe dava o direito exclu.
sivo de declarar a guerra. Na questao financeira Giolitti prop6e um saner
menlo: confisco de lucros de guerra, investigagao sobre os gaston da guerra
novos impostos, nominatividade dos titulos

Os socialistas se op6em: as medidas econ6micas nio seriam eficazes e o

reforgo do parlamento s6 se fang peta convocagao de uma Constituinte: Os po-
pulares nio gostam da id6ia da nominatividade dos titulos (por causa dos inte-
resses 6nanceiros vaticanos). No entanto a 9 de julho o gabinete Giolitti 6
aprovado por 264 votos contra 164. Um pouco antes ocorrera o movimento em

Ancona que se espalhara pdas Marcas, pda Romagna e chegara a Umbria.
A subida de Giolitti coincide com o movimento da ocupagg.o das f abri-

cas e ipso indica para Gramsci "o espirito estreito de terror e de vinganga
que caracteriza a pequena burguesia no moments atual."o'

Antonio Gramsci, GfoZfftf aZ .f)ofere, L ON, 12-6-1920, in .L'Ondlne ]Vuouo, p. 336.
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2.11. Os primeiros

paragao para a lula sucessiva'

queixa-se Abrate, o historiador dos industriais. O giver
no Nitti era caracte-

. .- -. .A £=AnBiAanl)

rizado por muitos como demonstrando "insinceridade, ligeireza, fraquezal

violenta"": mas que ele naojulgava oportuno predpita-la. . ...
A questao econ6mica mats urgente era a do cimbio. No iniclo ae ivey

merciais com a Italia aceitassem tail medidas e, dais do que ipso, mantives-

sem e mesmo aumentassem subs importag6es. A outta corrente(Olivetti)

: : : =: ll;lEn l:E:li
trope do Gambia. O Conselho da Con/jndustrfa solicita entgo ao govemo
"dada a excepcionalidade do memento a reservar a moeda estrangeira para

99 Abrate, op. cft. , P. 247. ca economfca deZ ministe/"o Nft tf, Roma, 1920, P. 47, cita-

do por Abrate, op. cft., P. 248
citado por Abrate, op. cit. , P. 248.
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a importagao de mat6rias primes e de produtos indispensaveis a atividade
da ind&stria e da agricultura". '':

No que se revere is quest6es sindicais das n6.o eras homog6neas para

todos os industriais. Os opergrios das indQstrias quimicas entram em greve
nacional, de 6 de fevereiro a 3 de margo, com um contingente de 180 000
grevistas. Em Turim, ja no initio do ano, os operarios n5.o qualificados estio
insatisfeitos com a regulamentagao dos pregos por tarefa. A FZO.M apresenta
memorial com reivindicag6es econ6micas. Enquanto se processam as conver-

sa96es com os industrials, os serventes entram em greve de 2 a 14 de janei
ro. Agnelli convoca com urg6ncia o Conselho da z4..laMA e apresenta tele
conciliat6ria sobre a situagao. S5.o oferecidos aumentos m6dios de 20 centa.

vos/hora o que 6 recusado pelos operarios. Agnelli aumenta para 30 centa-
vos/hora no que 6 apoiado pecos outros industrials desde que elsa fosse a
concessio mgxima. A questao 6 regulada por um complexo acordo. Os capi-
talistas percebem que as quest6es salariais nio eras as fundamentals.

O "cano Mazzonis", apesar de marginal, teve proporg6es amplas e in-
dira o enr$ecimento patronal. Mazzonis cujas empresas t6xteis ocupam
4500 opergrios em Turim, Pont Canavese, Favria, Torre Pence e Luzerna S.
Giovanni, nio era filiado a Z,ega nem a quaJquer outta associagao patrona]
nio reconhece o sindicato opergrio e sempre se recusara a aplicar os contra-
tos de trabalho de 28 de maio de 1919 (de cargter nacional) e o de 20 de ou-
tubro (de carfter regional). Recusava-se tamb6m a discutir com a Rederazf
one /faZfczna Operas TessfZf (P70T). Em janeiro apes um incidence entre um

lider opergrio e uma tece13., em Tralafera, surge uma disputa que leva a dis-
pensa de alguns opergi'ios. O conjunto dos operarios exigiram a readmissio
dos demitidos. Com a recusa da empresa a greve 6 decretada no dia 17 de

janeiro. Os oper&ios apresentam memorial solicitando: a aplicagao dos con-
tratos, o reconhecimento da .2;:Z071 a readmissio dos demitidos nos tr6s iil-

timos memes e o pagamento dos dias da greve. Nova recuse patronal e a CL 6
convocada pelos operarios

": I,'lfaZfa merfdfonaZe, a. 11, 1920, n' 2, abril, p. 2, citado por Abrate, op. cft., p
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industrials ngo podem recusal-se "a observar as normal vigentes na indus-

trie por consenso das associag6es das dual panes".:" Ou deja: Mazzonis de-
verf cumprir os contratos e as condig6es de trabalho vigentes. Tadei convida

gerd dos t6xteis. Tadei exige que a empresa se ativesse is decis6es da co-

camaradas. O proprio Nitii se impressions e cede a Tadei que raga argo de
modo a circunscrever a questao. O chefe de policia, no dia 2 de margo, le-
vando em consideraga.o que a empresa "se recusara conhecer um ju].gamento

pronunciado em conformidade com as leis do Estado e tentava eludir sua
aplicag5.o mantendo fechados os pr6prios estabelecimentos":" requisita esta-
talmente as fhbricas e nomeia para geri-las o chefe dos Inspetores de traba-

Iho de Turin. Os opergrios apoiam. O gestor concede tudo que tinha fido
solicitado e o trabaJho recon)ega a 9 de margo. Um m6s apes a t&bnca e ae-

:=::'=:.==:=:.:;=:=:'::=::.=::..'.:-.: : '«;'-~;, ',', ""

Abrate, op. cif., P. 249.
citado por Abrate, op. cit. P. 250
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Para os economistas liberals, Einaudi por exemplo, Mazzonis tor-
nou-se um simbolo da resist6ncia do empresariado "livre". Contudo o "faso
Mazzonis" traz para a .Legg in6meras reflex6es. Olivetti ngo via com hons
olhos a recusa do industrial de pertencer a fema e tamb6in a sua recuse obs
tinada de reconhecer os sindicatos. Pensava ele que se Mazzonis estivesse

filiado o "caste" ng,o terra ocorrido; que com sua posigao obstinada o industrial
se expusera ao poder pablico, a opiniao publica e ao operariado. Dizia Olive-

=-tti que "quando dodo o campo econ6mico 6 organizagao, quando a ordenagao
individual se substitui pda de clause, o indi'dduo deve buscar a tutela da

uy'+v

sua liberdade nio mats no isolamento mas na solidariedade da sua clause',.'os

Olivetti protesta contra a "requisigao" do chefe de polfcia anil'mando que o
procedimento dele fora absolutamente tara da lei. No mesmo sentido se pro-
nuncia Emilio De Benedetti, presidente da Z,ega, protestando junta ao chefe
de poltcia - inutilmente. Olivetti exprime bem o ponto de vista dos capitalis-

tas: "Nenhum industrial pode daqui por diante estar seguro que a leia o que
e e nao, muito facilmente, o que queira um chefe de policia".io' O que assus-

tou os industrials foia requisig5.o casa esse fosse a nova maneira de resolver
problemas dificeis

Em 15 de fevereiro os opergrios siders'gicos e mecg.nicos genoveses
entram em greve e no dia 17 os industriais proclanaam a serrafa. Em Sestri

Ponente os opergl'ios eiegem conselhos de fhbrica e tentam ocup6-las no que
sio impedidos pdas forgas policiais. O chefe de policia convoca os represen-

acordo no d a 20 e os do Consor2fo /ndusfrfaZe .Lfgzzre (CZLJ e consegue o

A diregao social-reformista da CGZ, nio concordava com as tentativas

revoluciongrias" de suas bases, mas em Turim, mesmo a .I(ZOMI, a mats
combativa organizagao sindical, via fugir o controle sobre a massa operfria
O velho esquema reivindicativo que ia das melhorias de horatio a estabili-
dade no emprego ji, nio tinha o mesmo poder. O miro de uma sociedade ba-

citado poOliveth. "lZ casa ;l#azzonfs", .L'lta/fa !ndzzsfrfaZe, a. 11, 1920, n' 1, jan-abr,
citado por Abrate, op. cft., P. P. 253.
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O movimento dos CF nas f abricas de borracha, como a Michelin, se

Abrate, op. cit., P. 254.
iden.
citado por Abrate, op. cif. , P. 254
iden, p. 312.
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para eMtar que Turin se tome um palco de experi6ncias comunistas

iden, p. 255
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as vanguardas da temida nova ordem comunista.

Tosca, op. cif., P. 79.
Abrate, op. cft., P. 258.
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9, a .Z;liON conseguira o reconhecimento das Cle tam.

gnat deus membros anteriormente designados pelos
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':. arbadoro. op cft., P. 396 e delle Hobbriche (setfembre .2920D, Torino, 1964, PP.

19-28. e sindacaZ£, 8-11-1919, citado por Baibadoro, op. cft., PP. 397-398.
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P. 152. n de Zos !zzdusfHaZes sobne Zos consdos de /a6rfca, ON, 15-5-1920, DCF,

citado por del dania, op. cff., P. 104.
iden, pp. 149-150
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$

sta ftaZiano, p. 52
suZZa pita economics e sociaZe, Bad,

1925, P. 147, citado por Abrate, op. cft, P. 259
" citado por Abrate, op. cit., P. 259
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que ja tinha conversado com o chefe de policia sobre ipso. Mas a questao
central nio era elsa e sim a recusa dos operarios de pagan a suaparte no
seguro contra o desemprego. E que judo junto era uma grave indisciplina
em relagao a qual "deve-se resistir absolutamente, quaisquer que possam
ser as conseqti6ncias"."s Concordando com ele Olivetti adverse que deve-se

deter de qualquer modo o avango operario, mas aconselha os deus colegas a
deixarem o primeiro pasco aos opergrios, para depois golpef- los.

rudd esb preparado para a ofensiva patrona]. Agnelli declara no dia

seguinte que a situagao era insustentgvel, que o poder da diregao em relag5.o
aos opergrios estava esgotado, que a politica de contemporizagao tinha 6a.
cassado, e que para repor a ordem e a autoridade nas fhbricas ele estava

djsposto a chegar a serrata a partir de I ' de abril. De Benedetti insiste que
os motivos dos opergrios eram puramente politicos e nio econ6micos e que
os cason de desordem nio estavam mais restritos i.s ind6strias metal-

mec5.nicas, tinham se generalizado. Olivetti informa que peso que labia de

Roma a tend6ncia do governo mudara e caminhava para o lado dos empre-
sglios. Sugeria a resist6ncia. Jg Joannds, cider das pequenas empresas, foi
contra: Lancia o apoia. E ipso serviu de keio: a ]17al11fA decide tio somente
aplicar de modo rigoroso os regulamentos e permanecer alerta aos aconteci-
mentos. Na tarde do mesmo dia, na reuniio da I,qga, Agnellie Olivetti con-

seguem posig6es mats claus e afirmam a necessidade de "garantir a maid
ampla simpatia da opiniao publica"::' devendo para ipso abrir a luta no mo-
mento certo. E elsa ocasigo se apresenta no dia 22 em f abricas da F'iat. a
4ccfaferfe Feat e as /ndzzsfrfe iWe#aZzzrgfche. '' '

Na reunigo do dia 23 da MMZ Agnelli narra os eventos do dia ante-

rior. Nas ]ndztstz'fe ]WeffaZurgfche, a CJ pede que o re16gio sqja recolocado na

hora solar. Diante da recusa e pressionado pelo operariado, um opergrio
executa o desqjo. Dianne dense ato, considerado de grave indisciplina, todos
os opergrios envolvidos s5.o demitidos. Depois de realizar um com:ido na fa

brica, os opergrios decretam greve. No mesmo dia nas .Accfaferfe reef. os
opergHos exigem que as C/ sqjam pagan pelo salgrio mgximo, visto que pdas

iden.
iden, p. 261
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destes com os deus pr6prios dirigentes
O Auantt/, de 27 de margo, ataca violentamente a greve:

Abrate, op. cft., P. 261
citado por Abrate, op. cif P. 262
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que, se a greve continual at6 o dia 29, servo aplicados os regulamentos

sgrios e deus representantes. A forma publica continua nas fhbricas.

A luta tinha fido minuciosamente preparada pelos capitalistas que ti-
nham percebido o alcance dos CF. Nesse moments coco disse Gramsci ou se

" citado por Barbadoro, op. cff., P. 400. Grifo nosso

afo neZ Zz--Z£o 29n" Ci, /Z Moufme/zto Torfnes! de£ ConsfgZ! df Fabbrfca (RWodo !nUf-
2Vuot;o, P. 185. comllalo esecuffuo deZ/ /nferlzazfonaZe ComzznfsfaJ, !n .L'Ordfne

85



Edml,indo Ferttattdes Dias

citado por Paris, op. cft., PP. 185-186
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i=£'=1:=:
6 ].9]. votos (53,42%) contra 5 397
r o resultado, se declaram de acordo

citado por Abrate, op. cif., P. 315
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BRHIP%tn
ria, revoluciongria e realizadora

" .[o scfopero generale, .BoZZetino Z./7FciaZe deZ .Lauoro, vol. )Q€1Xlll
1920, citado por Abrate, op. cit. , PP. 315 -316

n' 6, junho de
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O Comity de Agitagao da CL em solidariedade aos metalargicos pro-
clama a greve gerd de toda a cidade e da provincia. Ei$ a moggo aprovada

"0 C. G. da Camel'a deZ .Lauoro considerando a situagao criada n8F8
as massas operfrias pda questao meta16rglca: --- ''' '
julgou

H H:Hll : :
delibera

soluggo das quest6es il)caisidade e pro=ncia, do dia 13 at6 a completa

iden, p. 316
Del Carria, op. cit., p. l06.
Abrate, op. cff., P. 266.
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citado por Abrate, op. cit., P. 266.

:39 Cf. Andrea Viglongo, L'Ord£ne Nuovo, 1920, a. 11, n ' 1, citado por Del Carrie, op

ci£., P 107.
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madamente 28 bras/dia. Olivetti reforgando a necessidade dos recursos con-

segue que a assemb16ia vote uma contribuigao de 100 bras por operfrio e 70
por operaria e menor, garantindo-se tratamento especial i.s empresas muito
pequenas ou recentemente "sacrificadas" por grove. Queen nio contribuisse
seria expulso. Assam, dada empresa contribui com o equivalente de 2 a 2.5

salgrios opergrios/dia para esmagar a grove. Centraliza-se a diregao do mo..
vimento. Todos os poderes sio delegados a comiss6es executivas e a. uma

comissio executiva olde nio podianl fHtar entre outros Agnellie De Bene-

Durante os onze dias de greve gerd apenas no dia 18 o conselho da
l€ga se reine para ouvir as propostas da F70Jlf ejaboradas por Buozzi. Ca-
salinie Chignoli, secretgrio da CT: reconhecimento das C/s e de sua fiber
dade de movimento dentro das f abricas durante determinadas horns do dia
e nenhuma punigao contra os grevistas. Em troca: renQncia da exig6ncia
opergria do pagamento dos dias paradox e das serrafe. A questao dos CF ' se-

quer 6 mencionado. A contraproposta dos industriais coloca: manutengao
das multas, volta das C7s ao modelo traditional, a nio-estensio do movi-

mento metaliirgico is demais categorias. No que se revere "a questao pohtica
dos CF, absolutamente e de n)odo album a 2;ega pode tamar em discussio
qualquer proposta que tamb6m diretamente tentasse transformar a C/ em
6rga.o de controle da produgao

A proposta da FLOM estava em aberta contradigao com o Boletim do
Comity de agitagao que proclamava

"A luta assumiu hQje a mats vasta extensio e dever prosseguir at6 a
vit6ria porque a questao 6 daqui para a frente fundamental para o

n ;=:=\uiu m: u::1l l!
bricks e nos campos pode surgir e desenvolver-se livre o poder dos pro-
dutores; se os camponeses, os oper6rios, os funcionfrios, os t6cnicos
podem hope ter sobre os modos e os fins da produgao polo menos tanto
poder quando tem o capitalista, que da fHbrica e da terra apenas reti-
ram o flute do trabalho dos outros. N6s afirmamos que a produgao
hde n5o pode ser deixada ao arbitrio do capitalista. O experimento da

e

.o:... Selpnda Bade

citado por Abrate, op. cif., P. 316
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para o futuro.

Neste mesmo dia em Alessandria, o Conselho das ligas resolve entrar

na luta ao lado dos opergrios. E em Vercellia Q'ente opergria se estende
aos

gigli di, fabbH,ca tod,nest:

tra a classy parasitgria, contra o poder do estado burgu6s

E
iden, p. 317 e Del Carria, op. cit., P. 106.

de 6 597 211 operarios ou ao salfrio anual de 21 990 operarios
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incluido aio pagamento de 300 "voluntgrios" e compra de bicicletas -, 30 000
com contribuig6es e publicag6es varias, 70 000 em despesas de correio e te16-
grafo, 40 000 com propaganda, e 335 mil com outras despesas. Para se ter
uma id6ia da imports.ncia do enfrentamento, os industrials gastarao na ocu
pagan das f abricas, em setembro, apenas 515 mil bras. Jogaram-se, portan-
to, todos os trunfos

Durante a grove, a organizagao dos industrials substitui os poderes
p6blicos. As comiss6es dos industrials sio a grande novidade da luta: atra-
v6s delay os capitalistas passam a ofensiva. Gmantidos pda policia conse-
guem master, nio se gabe com que erica.cia, o aprovisionamento de alimen-

tos a cidade, questa.o crucial; a distribuigao de carne congelada; a distribui-
g5.o da eletricidade; e o servigo dos correios, muito precariamente. Acima de
judo, trata de fazer a contra-informagao. Com toda esse atividade, os indus-

triais passam da rage de pura resist6ncia, guerra de posigao, para a ofensiva,
guerra de movimento. Mudara a qualidade da luta

Com a £d6ncia da intervengao do chefe de policia e o enrjjecimento dos

industriais cabia is forgas opergrias obter o apoio das demais regimes itahanas.
A "velma e prudence guarda refomlista" da CG7' -- coco Abrate exemplalmen
te a chama -- esperava ansiosamente esse momento: era a hora de reduzir os

'rebeldes turineses" a disdplina. A CGT impede que as organizag6es sindicais,
prindpalmente as de Genova, intervenham na luta. O .PSI interv6m no mes-
mo sentido. A Convengao Nacional do .PS7 tinha fido convocada para Turim, a
realizar-se nos dias 20 e 21de abri1, 6 transferida para Mila.o

Os delegados turineses sio recebidos com hostilidade, acusados de in

disciplina. O .Aucznff/ recusa-se a publicar o manifesto da segao turinesa pe-
dindo a solidariedade do proletariado italiano. Tasca interv6m em nome do

Comity de agitagao solicitando uma pressao nacional contra a "alianga entre
industriais, agrfrios e governo".:" Terracini vai mats longe: nio basta a gro-
ve gerd, 6 necess6rio romper o pacts de alianga e que o partido assuma o
comando do movimento. Dirt na noite de 20 para 21 que 6 necessgrio prepa-

rar a insurreigao. O Conselho mostra claramente o esvaziamento da posigao

Pietro Nenni, ZZ dlcfannoofsmo, PP. 52-54, citado por Barbadoro, op. cft, p. 367
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turinesa. Mas, e principalmente, nostra tamb6m que ngo quer a cisco. O
Conselho rejeita a ajuda por 94 936 votos (81,24%) contra 21 930 (18,76%).
Nesse mesmo memento em que o partido ajuda a esmagar a lute pelos CFs,

6 aprovada a mogao Sasdelli que coloca coma tarefa de todas as seg6es "a
precisa tarefa de iniciar a preparagao dos 6rgaos sovi6ticos, tendo presences
as normal propostas pda direga.o que mantenham a harmonia entre o Par-
tido e as organizag6es econ6mic&s".:'s Era a aprovagao da proposta de proJeto
de constituigao dos Sovietes feith por Gennari, Regent e Baldesi. Ou SQja, no
momento mesmo em que se esmaga a experi6ncia real, contr6em-se fantasias

Gramsci comenta com muita clareza:

Naquela 6poca deveria realizar-se em Turim o Conselho nacional do
Partido; tal reuniio 6 por6m transferida para Milan, porque uma ci-
dade 'tomada por uma greve gerd ' parecia pouco adequada homo tea-
trodediscuss6es socialistas. . . .
Nests ocasigo se manifestou todd a impotancia dos homens chamados
a dirigir o Partido; enquanto a massa operaria defendia em Turim co-
I ajosamente aos Conselhos de F6brica, a primeira organizagao basea-
da na democracia opergria, incarnando o poder prolet6rio, em Milgo se
tagarelava sobre prQjetos e m6todos te6ricos para a formagao dos Con-
selhos coma forma do poder politico a conquistar pele proletariado; dis-
cutia-se sobre o modo de organizar conquistas ngo realizadas e abando-
nava-se o proletariado turin6s ao seu destino, deixava-se. a. burguesia a
possibilidade de destruir o poder oper6rio ja conquistado

Respondendo ao apelo dos turineses D'Aragona parte de Roma decla-
rando. no dia 20 que "julgax a irrealizgvele inopartuna a extensio do movi-
mento de solidariedade" e que ida a Turim para "sepultar o morticinio
Chegando a cidade ele declara que trataria apenas da questao metalargica
renunciando explicitamente a extensio das C/s a todos os setores industri-
ais. Do Indo patronal, Olivetti reafirma que "durante as horan de trabalho,
trabalha-se, e nio se dispute, e na f abrica s6 pode existir uma autoridade. O

Gino Castagno, op. cit., citado por Del Carria, op. cit., p 107 e Abrate, op. cif., P.
268.

Gramsci, /Z moufmenfo..., OP. cit. P. 186.
citado por Abrate, op. cit. , p. 209.
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poder na f abrica pertence ao empresgrio que assume tamb6m a responsabi-
lidade e o cisco".i4e No essencial se acertou que "as relag6es redprocas entre
as CZ e os operarios terio lugar fora do horatio normal de trabalho, em todos

aplicagao dos pactos de trabalho, segundo os acordas e reMamentos hc8e
vigentes", e no cano da .Accfaferfe "a sistematizagao da Comissg.o interna
deve buscar-se nas normal gerais estabelecidas por todos os estabelecimen-
tos, segundo o indicado na solug5.o da questao gerd"

D'Aragona cumprira o prometido: realmente estava "sepultado" maid
um capitulo da luta de classes. O acordo 6 insatisfat6rio para o movimento
operario: se os industriais nio conseguem acabar com as C7s e os CT's. con-

seguem, no entanto, impedir sua fungao de controle nas f abricas. Controle

apenas os deus interesses mas trataram de impedir a subversio das institui-
g6es politico-socials do paris, into 6, de impedir a revolugao. Na reuni6,o de
avaliaga.o De Benedetti sugere que se devam mantel as comiss6es, tio exito-

sa$ para server de base nas futuras lutas. Agnelli chega mesmo a propos,

,.iau uenao expo, char uma revista "educativa" semanal destinada aos opera

Do panto de vista operario as causal da derrota estavam ligadas ao
isoiamento e a excepcionalidade da experi6ncia turinesa em relagg.o ao resto
do terTit6rio italiano, ao isolamento dos ordfnoufsfas em relag5.o a. CGZ,-
.Za0.4/..PS7. A tal ponto tinha chegado o antagonismo que Olivetti se permite

.Zlo scfope/"o genenaZe, op. cif. , citado por Abrate, op. cfl.
citado por Abrate, op. cff., P. 269. '

PP. 318-319
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um linico esp£rito de classy pelts Conselhos

E o Qltimo boletim do Comifato d'Agitazfone dlzia:

R
n6s (...). Etta batalha tem)inou, a guerra continua

I,o sciopero..., OP. cif. , P. 65, citado por Abrate, op. cff. , P. 269.

CozzBederazfone... , PP. 282-283, citado por Barbadoro, op. cif. , P. 389
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Em manifesto langado a I ' de maio, a diregao da CGI,, acentuava: "E

necess&rio conquistar a possibilidade de crier-se os 6rgaos adequados para a
gestao da empresa e para o controle da produgao. Devemos pretender que os
Conselhos de empresa SQjam tamb6m reconhecidos com

I'- n w w v+A uw+ q] \x!+ vbJ

tarefas bem maid
vastas que as atribuidas at6 hQje i.s comiss6es internal e que sda instituido
um Conselho superior de economia que controle a produgao nacional disci-
plinando-a.":" Curiosas palavras na boca daqueles que tinham acabado de
ajudar a enterrar o que diziam querer

Surpreendida pecos acontecimentos a CG.L este confusa. Afinal. na

reuniio do seu Conselho Diretor, ainda em mano, decide en6entar a questao

do controle opergrio e dos CF's. As diverg6ncias se fazem presences. D
gona sustenta que em algumas regimes se considerou necessgrio recorrer a
estes novos organismos. Ele todavia nio acreditava na eficg.cia de tats 6r-

gaos, que nio eram "nem maid nem menos que as comiss6es internal" e por
ipso era contra que a CGZ, entrasse em uma lula durissima com perspectives
tio duvidosas. Ja Baldesi afirmava serem "as fung6es dos conselhos de em-
presa atualmente modestas, apenas porque dominavam as formal da eco-
nomia capitalista", mas acreditava que das se tornariam "dada vez mats
importantes no moments em que todos os empregados de uma ind6stria es-
tQjam unidos em um 6nico interesse e em um 6nico intento"

O Conselho adota um pr(2jeto do pr6prio Baldesi, ja aprovado peso
Conselho Nacional do P.S7 "para a instituigg.o em fonda experimental dos
novos organismos e dos primeiros controles sobre a produgao. Dito proueto se

mspirava em crit6rios de promogao da constituigao dos conselhos de empre-
sa dependentes das instgncias e formados apenas pecos organizados,

"'lr'b u '

encar-

regados no infcio da defesa sindical dos opergrios no local de trabalho em
uma forma um pouch mats extensa da realizada pdas Comiss6es internal:

de estudar a organizagao e os m6todos de produgao industrial, h9x gindo
aquelas modificag6es que possam beneficial a coletividade '; e de efetuar a

propaganda 'para que na massa dos operfHos sqja aceito o postulado da so-

fdem, pp. 283-284, iden, p. 401
Barbadoro, op. cff., p. 401.
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cializagao dos meios de produgao e de troc&'."'s' Tratava-se pols de sindicali-

idem
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tria. E o conselho diretor da CG.L reunido em Roma, a 7 de junho, afirmava
sua oposigao a toda forma de controle opergrio e de participagao nos lucros
das empresas

Apesar do boicote partidgrio e sindical o movimento operario na pe-
ninsula tinha espontaneamente lutado em solidariedade a Turim. A 18 de
abril os ferrovigrios de Livorno tinham desviado um orem cheio de soldados

do 23' Regimento de Infantaria que ia reforgar as tropes de Turim. Nos dias

seguintes os ferrovigrios de Florenga, Lucca, Bolonha e Pisa bloqueiam teens
militares que se destinam ao Piemonte. Na manzi de 19 de margo quando o
encouragado Duilio chega ao porto de Genova com reforgos de homens e ar-
mas para Turim, os trabalhadores do porto, os ferrovigrios e os operarios de

Sampierdarena, Conegliano, Sestrie Rivarolo entram em greve e impedem o
desembarque das tropas. Os pr6prios marinheiros do Duilio se recusam a
disparar contra os trabalhadores.

Os industrials fazem seu balango final na reuniio da Carl/i/zdusfrfa
reunida em Trieste, de 23 a 24 de maio, onde mats uma vez Olivetti6 o

personagem central. Declara que na nova era de relag6es sindicais inicia
da com o conflito de Turim a disciplina empresarial deveria ser ainda dais
rigorosa; que a Co/z#ndz&strfa precisava estar segura de que suas instru-

g6es fossem seguidas por todos, come verdadeiras ordens, pris s6 assim se
poderia enfrentar os perigos revolucion6.rios. Afirma que a atividade em-

presarial, em um sistema de mercado, era insubstituivel e que qualquer
tentativa de regulamentar esse mercado traria um retrocesso ao bem estar

gerd e que n5.o era do interesse nem mesmo dos operarios. A solugao esta-
va no aumento da produtividade e que para ipso era necessfrio melhorar a

relagao com os operarios de modo a reduzir a dureza do seu trabalho para
aumentar sua e6lcgcia e que seriam necessg.rios maiores investimentos de
capital fixo e maiores investimentos sociais para a educagao t6cnica e civil

A reuniio termina com uma declarag5.o dos industriais de que se
oporiam a toda e qualquer tentativa, de quem quer que fosse, de arruinar
as fontes da riqueza nacional.
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2.13. La clause operaia 6 isolata
Apes a derrota de abril, o movimento operario reflux, mas nio por

muito tempo. Logo apes ocorrem os incidentes do I' de maio. Durante a pas-
seata comemorativa, realizada pelts opergrios na Piazza Statute, uma bom-

ba 6 langada contra policiais. A culpa 6 atribuida pelo .La Sfampa, jornal
giolittiano, a anarquistas. Segue-se um tiroteio e o resultado 6: morrem doin
operarios e sg.o feridos trinta e tr6s. Do lido policial morse um e seis sio fe-
ridos.

AA]WMA e a lfga nio perdem tempo e comegam a politico de desgas-

te das forgas opergrias: abrem uma subscrigao para os policiais "vjtimas do
dever", subscrigao que alcanga 30 mil bras. De Benedetti doa ao Governador
100 mil bras para premier aqueles que se distinguissem "de modo especial
no exercicio de suas fung6es".:;' Os empresarios resolvem intensificar e insti-

tucionalizar deus grupos de trabalho da "greve dos ponteiros", em especial a

ag5.o de contra-informagao e de propaganda. Agnelli volta a sugerir uma re-
vista "educativa", enquanto De Benedetti prefere insistir no Comity de Or-
ganizagao Civil. E tamb6m lange a id6ia de uma adesio em massa dos in-
dustriais ao Partito Liberale Italiano homo uma nova forma de agro politica

Id6ia que ababa por retirar. Quanto ao Comity, ele iomega a funcionar na
metade de junho sob o comando do coroner Settie um financiamento de 100
mil bras.

Mesmo derrotados, os operarios seguem discutindo as quest6es eco-

n6micas e politicos. Vencidos os ordfnoufstas o comando do movimento de
reforma dos contratos de trabalho pasha a FIO.ZU. Na reuniio delta, em Ge-
nova. Bruno Buozzi, em seu informe sabre as condig6es de trabalho, prop6e

um conjunto de medidas: aumentos salariais vari6veis segundo as condig6es
da prestagao do trabalho (tarefa, tempo) e fuagao de salgrios minimos; in-
denizagao por carestia; indenizag5.o de 75% cano o trabalho fosse suspense

por motive de forma maior (por exemplo, falta de mat6rias primas); doze dias
de ferias anuais, pagan, sem que fosse permitido a transformagao delis em

" Abrate, op. cit., p. 325. Baseado na mesma suposigao feith em nora no item ante
riot vemos que isso correspondia no faso do I' pr6mio a 208 dias de salfrio e no 2' a
647 dias.
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dinheiro e continuaga.o do trabalho; permissao is entidades locais e direito
de regulamentagao das suas contribuig6es a assist6ncia social e modiHicagao
nas formas de trabalho e nos regulamentos das f'hbricas. Nesse Oltimo ponto
previa-se a questa.o das horan extras (40qo sabre as dual primeiras e 60%
sobre as demais; 100qo nos extraordin6rios nos feriados); utensilios e indu-
mentgrias correriam por conta do patrao; regulamentagao das Cars, das co-
miss6es paritarias e das relag6es entre as organizag6es; avigo pr6vio ou in.
denizagao por dispensa sem junta causa de sein dias para cada 3 antes de
trabalho na empresa, etc. Na prg,rica tratava-se da dendncia dos contratos
coletivos existentes.

O operariado dos Canfferf Aero/zauffci .AnsczZdo e de outras f abricas de

avigo se op6em a construgao de aeronaves para a Po16nia, presumidamente

para atacar a Russia. Tamb6m o pessoal do g5.s, da luz e de servigos munici-
pals ameagam a greve. Sio contornadas. O problema major para os indus-
trials era a den6ncia dos contratos de trabalho, possibilidade sempre latente
'nio tanto porque as organizag6es de trabalhadores introduzissem arti$1ci-
almente elementos de tensio mas muito maid porque, pele menos nos finals

de junho, a conjuntura industrial se mant6m boa e a relativa rarefagao da
mio de obra consentia is federag6es de oficio exercer sobre as empresas uma

pressao tio forte, quanto sindicalmente correta, por melhoramentos conti-
nuos"."' Essa rarefagao 6 tal que a MMH proibe a deus associados aceitar

transfer6ncias de uma fhbrica por outta de opergrios que tivessem atingido
o salgrio mgximo e mandou proceder a investigag6es secretas para saber
onde se estava pagando mats alto, dado que os opergl'ios ao solicitar aumen

tos sempre ameagavam it para onde Ihes pagassem salfrios mats alton. Pe-
quenas greves parciais se sucedem: na Fiat-Brevetti, na Fervet di Car-
magnola, na Ansaldo S. Giorgio, que sio resolvidas com certs rapidez mas
que mant6m no ar a possibilidade de um conflito major

A massa opergria permanece constantemente agitada, nio apenas em
Turim, mas tamb6m em Roma, Ancona, Mantova, Trieste, Spalato. Uma
greve 6 proclamada pecos "datos" de Roma, pdas vio16ncias, onde estava en-

Abrate, op. cft., p. 281. Grifo nosso.
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volvido o deputado Mend Modigliani, contra os condutores de bonde que es-
tavam em greve de solidariedade com os ferrovigrios. No dia 21, em Turim, o

operariado tinha abandonado as f abricas para participar de comicio que ti-
nha fido proibido pele Chefe de Policia. De Benedetti se op6e na Z'ega a que
se punam os opergrios lembrando que a greve gerd politico era permitida e
ngo convinha forgar demasiadamente a situagao. Diz ter tito, em Roma,
uma confer6ncia com Giolitti ao qual tinha perguntado "at6 que ponto pode-

ria ter o seu apoio na agro de defesa da inddstria e de ter tido homo resposta

que o Governo se absteria de intervir enquanto nio fosse chamado como fr-
bitro conciliador pdas duas panes, mas que nio admitiria que industriais

ou operarios se revoltassem contra o governo para serem tutelados uns con-
tra os outros".:5' VgH.os conselheiros foray de opinia.o que nio se deveriam
tomar atitudes sem pr6via e m6tua consults

Do lada industrial existem outros problemas: o da provisao de mat6ri-

as primes e o programa tributgrio de Giolitti, que entre outras coisas exlge a
nominatividade dos titulos. Para os industrials ipso, a16m de grande dema-

gogic e uma certa perseguagao, era um confisco dos seus lucros. Diziam que
o combate ao descalabro financeiro do Estado passava pda reestruturagao

do equilibrio comercial, pda diminuigao do cr6dito pablico e privado, pelo
controle do cfmbio e pelo aumento dos custom de produgao. Por ipso Olivetti

faz aprovar, no comity central dos industrials, em Milao, inicio de setembro,
uma forte advert6ncia aos industrials para que reduzissem suas margens de

lucio; aos opergrios que nio se iludissem com o faso de que a ind6stria pode-
ria continuar vivendo se satisfizesse sodas as suas reivindicag6es e a ser
concorrencial no mercado interno e externo; ao governo, para que tivesse em

mente que "nio ha pior obstg.culo, 5. exist6ncia e ao desenvolvimento da in-

d6stria, que a aus6ncia de qualquer diretiva econ6mica, da incerteza absolu-
te da manutengg.o do direito e da ordem publica, da artificiosa desconfianga
para com os empresgrios, da hesitagao entre os maid diversos conceitos em
materia de ordenagao empresarial".

citado por Abrate, op. cif. , p. 282
fdem, pp. 283-284
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Antes que a F70M pudesse apresentar o Memorial Buozzi, os indus-
triais se rexinem para 6lxar o que era aceitgvel. E em 18 de maio re6nem os
filiados da .F:NIS.ZIM em Mi16.o. Agnelli anteriormente a etta reuni&o tinha
conseguido com deus colegas da .A/\r7MH de que o ponto fundamental era o

restabelecimento do trabalho e das disciplinas nas fabricas, embora para tal
nio se deva voltar atrfs nas conquistas operarias, em especial a jornada de
8 horan. Ja se labia que a t6tica opergria seria o obstrucionismo. Na reuniio

de Milio os industriais tem clareza de que o memorial Buozzi diversificaria
de tal modo as exig6ncias que se gerariam in$initos debates.

O Conselho da CGL, junho de 1920, reafirma que a participagao nos
lucros era uma manobra patronal contrgria aos interesses opergrios porque
contraria "aquele controle gerd sobre a produga.o e sobre os produtos para o
qual tende (...) o movimento sindical"."'

A lute portanto excedia a esfera sindical. Primeiro porque maid do que
o coroamento das reformat imediatas e garantia das conquistas sindicais ela
era o instrumento para dar a f abrica uma diregao diferente e contrgria a. dos
capitalistas. Em segundo lugar porque elsa luta s6 pode ser luta aberta
dado que no campo da produgao e da apropriagao nenhum compromisso 6
possivel. "Portanto, ou se dissolvia na reconfirmagao do dominio empresarial

sqja na forma direta, SQja na indireta pda queda do poder sindical ao navel
subalterno e delegado para desenvolver certas fung6es por concess6es; ou
ent5.o a mudanga de posigao dos trabalhadores se estendia da f abrica a soci-
edade e ao Estado".

O memorial 6 finalmente apresentado por Buozzie Jarach no dia lO

de junho. Nesse mesmo m6s o Sfndacafo nazfonczZe operas mefaZZzzrgfcf (ca-

t61ico) apresentara o seu memorial, o que tamb6m foi feith pda ZI/done Sfn-
dacaZe ffaZfanct. Ja a ZI/nfone /faZfczna deZ Zauoro declarava a 6 de julho que
fazia suas as reivindicag6es da F70M, mas que queria participar das negoci
agnes. lsso turf dificuldades adicionais. Nio s6 a luta entre as centrais fa-

cilitarf o trabalho dos capitalistas, mas a diferenga entre as prioridades de
dada uma delay lorna mats dificil o debate.

Co/zHede/"azfone..., pp. 285-286, citado por Barbadoro, op. cit.
Barbadoro, op. clf., p. 385.

P. 385
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As reivindicag6es representariam em media um aumento de 40% so-
bre os salgrios anteriores. Agnelli, na dedugao de que o aumento oscilaria
entre 50% e 70% conclui que "pdas di$iculdades do mercado, a incerteza do

futuro imediato, e pecos novos gravames que as provid6ncias governamen-
tais tinham prenunciado, as indQstrias nio estio em condig6es de conceder
um tal aumento sobre as compensag6es, para a16m das variag6es do custo de

vida como ja estava estabelecido".:" E esse foia posigao que os industriais
turineses levaram a Mila.o, no dia 25 de junho, na reuni5.o que responderia

is pretens6es opergrias
As propostas opergrias significavam na realidade uma denl3ncia dos

pactos de trabalho vigentes. E mesmo sem entrar no m6rito da questa.o os in-
dustriais convocam as organizag6es operating para uma reuniio coi+junta no
dia 15 de junho onde seriam discutidas as "reals condig6es da ind6stria". Sur-

gia o primeiro problema: a FLOM exige uma reuniio separada; o sindicato ca-
t61ico que defendia a participagao operaria no lucro das empresas(sistema do
acionariato opergrio) e a tl/ZZ aceitavam discutir em conjunto; a tl/S.r declare
'irredutiveis incompatibihdades te6ricas, politicos e praticas" em relagao is
demais. salvo a Flom, tamb6m n3.o aceita a reunig.o conjunta. Os industriais
se recusam a discutir separadamente quatro acordos com quatro entidades

distintas que "representam" o mesmo operariado e solicitam que das se reu-

nam, para que no dia 29 dejulho, se pudesse discutir a situagao industrial
A diregao do PS declara, pele.At;anti/, de 25 de junho, que:

:A situagao atual indira que a crime se acelera enquanto que se apro-
xima o choque formid6vel entre burguesia e proletariado. Pda neces-
sidade de enfrentar a nova lutz com today as energies, os organlsmos
dirigentes do movimento proletgrio na Italia devem advertir os tra-
balhadores contra os movimentos que poderiam ser nocivos e prqudi-
ciais ao movimento de conjunto (...) Trabalhadoresl a revolugao prole-
tgria ngo pods ser a obra de um grupo de homens, nem realizada em
uma hora. Ela 6 o resultado de uma preparagao formid6vel, realizada
atrav6s de faTWas sabre-humanas e uma disciplina de ferro"."'

citado por Barbadoro, op. cft. , P. 285
citado por Tosca, op, cft., p 79.

104



NetasPai'a o es{ {io (b coca it} q::te se mope o pettsalne !to gramsc Segullda Part. -

Os industrials se re6nem a I ' de julho, na MMX. para discutir suns
propostas. Dessa reuniao, sob o comando de Agnelli, saia posigao de que a
Qnica que se "poderia" aceitar era uma indenizaga.o por cusco de vida, pois
dada a situagao da ind6stria ela nio poderia ter maiores repercuss6es.

Quanto is relag6es com a FTOJlf dubs correntes se chocavam: uma favorivel

a. denQncia dos acordos e a outra contrgria a ipso. Na questao malarial deve-
ria argumentar-se, com os operarios, comparando os custos de produgao e os
salgrios italianos com os do exterior; os dos operarios metal-mecfnicos com
os dos outros setores; que a produgao tendia a diminuir por malta de com-
pras, etc.

No dia 29 Jarach, pecos industriais "demonstra" estatisticamente que
'as remunerag6es dos opergrios meta16rgicos, da 6poca imediatamente su-

cessiva a concordata de Roma (novembro de 1919) ao m6s de junho de 1920,

forum aumentados na Fazio de maid de 30%":" e que tal aumento ng.o ape-
nas superava o custo de vida, mas que melhorara o padrao de vida opergHa
E que a indQstria nio tinha condig6es de pager mats, fossem justas ou nio
as reivindicag6es.

Entre as organizag6es opergrias apenas a .ZTO.M aceitou discutir o
relat6rio Jarach. A ZI/S/ disse que ipso nio Ihe interessa e que a ela competia
apenas defender os interesses opergrios. Os cat61icos mantinham suas teses.
Os industriais turineses nio estavam unidos e enquanto Agnelli fdava de
que se fhlhara em informar adequadamente a opiniao publica, Jarach dizia
que era necessgrio n5.o perturbar algumas negociag6es secretas. E o conselho

da MMH decide responder a cada memorial dizendo claramente que a16m
de umas poucas concess6es nada poderia ser feito. Passaram a preparar-se
para a reuniio do dia 10 de agosto, com os operfrios, para discutir o relat6-
rio Jarach sobre a situagao real da ind6stria

O obstrucionismo operario em Turim comega, sem maiores problemas:
no dia 26 de julho, quake um m6s antes que o congresso extraordingrio da
F70.M o decidisse. Principalmente nas horas extras. A situagao agrava-se a

partir do dia 29. Por elsa ocasiio Agnelli dispute a situagao, na A4//1fX, e

citado por Abate, op. cft., p. 286

105



Edm}.ltldo Ferliatides Dias

coloca a necessidade de se pensar as metal, o modo de obt6-las e o subse-

qtiente modo de comportar-se. Chegam a conclusio que deveriam discutir
separadamente as quest6es normativas das econ6micas. As normativas se-
riam discutidas nacionalmente, enquanto as econ6micas seriam debatidas

regionalmente. Insistem em que as indQstrias piemontesas, grander e pe-
quenas, da cidade ou da provincia, nio estio em condig6es de suportar um
novo anus devido a m5.o de obra, porque isso repercute sobre as despesas
gerais e se traduz entio em um aumento do Gusto de produgao e do prego de
venda, e dados que os mercados nacionais ou estrangeiros nio estio em con

dig6es de suportar novos aumentos de pregos, e todd a clientela se rebela,
homo demonstra a campania gerd pda baixa dos pregos, que ora 6 violen-
tamente conduzida":" assim sends apenas no relativo a carestia 6 possivel
fazer algo. No referente ao obstrucionismo decide-se interpelar firmemente a
F70jt/, as C/ e ao operariado quanto a necessidade de cumpHr os regula-
mentos, avisando que se continuasse, os industriais se verso "na necessida-
de de reduzir o pessoal ou as horns de trabalho, sem mesmo se excluir o fe-
chamento dos estabelecimentos"."' Assam na reuni5.o de 10 de agosto os in-

dustrials de Turin tem pouco a dizer: primeiro, colocar a questao pr6via da
suspensao do obstrucionismo para haver a continuidade das negociag6es e
depois expor a questao da dupla discussao, a nacional e a regional.

Entre 10 e 13 de agosto, capitalistas e oper6rios negociam em Mila,o.
Rotigliano, pelos capitalistas, desenvolve longamente a tess da profunda
crime que afeta as indQstrias metal-mecfnicas. Buozzi contra-ataca negando
as conclus6es dos industriais, argumentando comparativamente com as dis-

paridades inter-salariais e com o aumento do custo de vida. Rotigliano repli-
ca dizendo que mesmo se aceitasse os dados do cusco de vida elaborados pda
comuna de Milao, durante o periods novembro 1919julho 1920 o custo de
vida crescera 26% e os salgrios m6dios metal-mecg.nicos cresceram 30%.

Apes elsa replica os opergrios colocam que os industrials deveriam abando-
nar elsa premissa e partir para o exame dos memoriais. Os capitalistas re-
cusam tal proposta na tarde do dia 13 e suspendem a negociagao. Os opera.-

iden, p. 287
iden.
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rios sio tomados pda surpresa, pois desde mano vinham as negociag6es, e
agora, de repente, das s6o suspensas. E ent5.o convocado para os dias 16 e
17 um Congresso Extraordingrio da Flom, convidando delegados do PS.r e
da CGZ,.

No Congresso, a .F70M reconhece a derrota e decide aplicar o obstru-

cionismo, uma esp6cie de "operagao padrao", nio sendo aceitas quaisquer
horan extras. O ini.cio dessa forma de luta estava marcado para o dia 20 e a
sua adog5.o deveu-se ao faso de que permitiria "quebrar" a resist6ncia patro-
nal sem enfraquecer as organizag6es operarias que nio tinham condig6es
materials de resister a uma greve longa. Casa os industrials respondessem
com uma serraza os operarios deveriam defender, ainda que com vio16ncia, o
direito de trabalhar, de entrar e de permanecer na f abrica.:"

Abrate contesta a afirmagao de Spriano segundo a qual. o obstrucionismo tivera
linhas muito claramente tragadas pda /yOM e publica o seguinte documento:

"Todo operfrio deve trabalhar o dia todo e estar no seu porto.
'Esperar rigidamente o trabalho do seu chefe (ad. 18 do regulamento). A tomada

e a transfer6ncia dos ferros e dos utensilios, etc., deve ser feita pelo chefe.

'Nio fazer uso, sem ordem, de uma m6quina atribuida ao chefe (art. 18 do regu-
lamento).

;'E obrigagao precisa do operario conservar em bom estado as mfquinas, os apa-
relhos, os utensilios, os armarios, os proDetos, e em especial tudo que Ihe for confiado.
O operario responders pdas perdas e danos eventuais a tats objetos que Ihe sio
imputfveis e seu conjunto sera descontado sobre as mercadorias.

'0 mango das correias (montagem, desmontagem, ajuste, limpeza, engraxamen-
to) deverf ser feito apenas pelts operarios expressamente designados para tal

'Aqueles que trabalham por tempo e fazem horns extras devem trabalhar apenas
a jornada normal

"Os representantes e companheiros de fe das seg6es devem vigiar rigidamente a
atuagao dos pontos indicados e refer-los ao encarregado. Por outro dado devem fazer

compreender a utilidade e a necessidade de adotar o obstrucionismo, que permite
ganhar o pagamento digrio e gere a ind6stria mais do que uma greve, que serif de
sqjada pecos industrials para suas finalidades politicos.

:Os representantes devem organizer e preparar um forte grupo de companheiros
que estqjam prontos para qualquer necessidade.

"Today as noites os representantes devem reunir-se para constatar o 6xito e deci-
dir do que razed.
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A surpresa este agora com os capitalistas. Na reuniio de 24 de agos-
to des se apresentam divididos entre os "duros", que n5.o querem ceder
nada, e os que pretendem manter o diglogo (entry os quais Agnelli, blazzi-
ni e Boella). Vencem os "duros'

O obstrucionismo dura pouco cedendo lugar a sabotaged a produ+,,o e

mesmo is maquinas e is ferramentas. A luta se radicaliza e os opergrios
turineses que ja se chamavam de comunistas, junto com os anarquistas e
aos pequenos sindicatos da ZI/S/ assumem o comando de luta mesmo sem a
exist6ncia de um centro revolucion6rio dirigente.

Agnelli afirma s6 existirem tr6s alternativas: "fechar os alhos", fingin-
do ngo ver o que este. acontecendo; reprimir os cason maid graves (reduzindo

salgrios, demitindo, aplicando multas) ou parter-se para a guerra aplicando
a serrafa nos locais onde o obstrucionismo tivesse diminuido a produgao.

A situagao 6 maid grave na Lombardia e no Piemonte e mats tran-
qtiila na Italia centrale meridional. Arturo Labriola, ministro do Trabalho,
convoca Jarach a Roma. Nesse momento o presidente da .Z;WIS.ZM informaria

"dada dais dias, os representantes devem reunir-se a noite na segal local da
Flom para relatar o que ocorre nas f abricas e receber as instrug6es. lsso coma regra
gerd, em casos excepcionais podem reunir-se na segao todas as noites.

'A16m dos delegados e dos comissgrios 6 necessfrio que se dividam as seg6es em
alguns grupos e que cada qual nomeie um encarregado o qual deve ter a tarefa de
controlar diariamente os companheiros do seu grupo confrontando o trabalho feito e
o prego para ver se o operfrio este a servigo da Organizagao. Se se observe que o
operario ganhou um pouco na tarefa, adverb-lo na primeira vez e depots tamar pro-
vid6ncias sem demora.

'Os operarios por tempo que percebem o perceptual devem mostrar o envelope de
pagamento ao chefe do grupo e fazed doagao a Organizagao.

;Em casa de eventual dispensa, a Comissio deve perguntar e suspended a norma
do regulamento; em cano de recusa, avisar imediatamente a Organizagao que provi-
denciarg..

"Os operarios devem saber quem 6 o seu representante encarregado de esclare-
cimentos e de sugest6es

"Nas reunites dos encarregados e dos comissgrios sera feita a chamada nominal
e por f3brica; aos ausentes nio justificados servo adotadas as medidas do caso.
Abrate, op. cft., pp. 330-331.
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apenas ao ministro o andamento e as conseqti6ncias do obstrucionismo e
cano fosse oferecida a mediagao ministerial, Jarach deveria dizer-the que "os
industrials nio consideravam atil ou pratica a intervengao governamental e
de que de qualquer modo qualquer negociagao s6 podera ser retomada de-
pois de cessada a atual situagao, ou pelo fechamento dos estabelecimentos
ou pda retomada gerd e normal do trabalho".'" A16m de Jarach. tamb6m
Buozzi 6 convocado.

Reunidos name/14A, no dia 26 de agosto, os industriais ouvem Agnelli
e De Benedetti. Agnelli resume os acontecimentos acusando os opergrios de
rompimento das negociag6es. Afirma que com o obstrucionismo as grandes
empresas sofreram danos pris a produgao nio era sequer 10% do normal. A
serrata desqjada pelos industrials, era "desaconselhada" pdas autoridades
pablicas. E nem todos os industrials a queriam: Joannds era conta a serrafa

generalizada. As opini6es estavam divididas. A assemb16ia decide entao, por
proposta de Agnelli, que o obstrucionismo tinha por Hmalidade obrigar os
industrials a ser7ata para que sobre des recaisse a culpa da suspensao do
trabalho. E que a serrafa deveria ocorre apenas nos estabelecimentos onde
os prquizos fossem grander.

No dia 28, o conselho daA/UMH 6 informado das conversas de Roma e
Agnelli comunica que na Lombardia e na Liguria onde o obstrucionismo era

mats forte ainda nio tinha ocorrido nenhuma serrata, perguntando aos sous
pared se des deveriam apressar a serrafa. Todos estiveram acordes que esse

isolamento syria perigoso. Agnelli consegue entgo com Jarach que o conselho
nacional da .2;WS.ZM fosse convocado para 31 de agosto: nele os turineses

proporiam o fechamento das f abricas maiores nas tr6s regimes e cano nio
vencessem procederiam isoladamente.

Continua o agravamento da tensio e em Sestri, em uma reuniio a 29.
a ZI/S/ pede o uso de formal de luta fora da lei. Sob elsa pressao a P70M de-
libera que se os capitalistas respondessem com a ser/"afa ao obstrucionismo

os opergrios deveriam ocupar as f abricas. No SInaI de agosto a situagao 6
tensissima. Os opergrios sabotam abertamente enquanto a PVO.Wja, ngo tem
mats lideranga sobre des. Ningu6m mais a ouve

iden, p. 289
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A SocieEd O/Heine A'fcoZa Romeo & C., de Milan, onde o obstrucionis-
mo cede lugar a greve bianca, e onde a diregao da empresa n3o consegue
dais exercer sua autoridade, proclama a serrafa no dia 30 sem esperar a

autorizagao da .Z;NS.ZIM. Mas ipso nio teng. nenhum efeito porque, ao mesmo
tempo, today as f abricas metal-mecAnicas foram ocupadas pelos opergrios,

passando assim a. ofensiva. No proprio dia 30 a Flom convoca os operarios a
ngo gait dos 300 estabelecimentos metalarglcos milaneses, ocupando assam
as f abricas. Os dias 31 de agosto e I de setembro v6m a resposta operaria a

serraZla

A ocupaga.o das f abl'ical 6 uma tftica nova na luta de classes. At6
aquele momento, a classe, mesmo quando estava em luta, o fazia sempre na
defensiva. Declaravam-se em greve, as f abricas eram ocupadas pdas tropes

Os opergrios dispersos nos deus bairros careciam de coes5.o. Turin foio maid
c61ebre, mas n5.o o primeiro epis6dio das tomadas de f abricas. A novidade tu-

rinesa 6 a generalizagao das ocupag6es= sio ocupadas 6 ffbricas de autom6-
veis. 6 de borracha e afins, Ide avi6es, 9 de carrocerias, 24 de confecg6es e cal

gados e 81 mecgnicas e ftlndig6es, 7 de fornecimentos militares. Total: 134 em-

presas ocupadas. A16m disco diz Abrate "o trabalho prossegue sob a
gestao

direta dos Conselhos de Ffbricas em vinte e duas empresas qulmicas, dezes-
seis lanificios, trinta e sein cotonificios, quarenta e sete empresas diversas(en-

tre as quads tito e16tricas, de gas, e transporte) enquanto quarenta e tr6s tipo-

gra6as eram 'controladas' pda Federazione deZ .Lib70".:'o Se somarmos todas
as empresas turinesas e das redondezas que foram ocupadas, geridas e con-
troladas pecos CFs veremos que seu n6mero ascende a 291empresas

As faTWas operarias se concentram nas fhbricas podendo defender-se
dos capitalistas e das faTWas policiais e, maid que tudo, exercer o poder na
f abrica. Nio se d6. maid grove e abandono de f abrica. A tarefa 6 parmanecer

na fXbrica e impedir que os capitalistas as fechem. E importante lembrar
que, sob o influxo da revolugg.o russa, o movimento dos conselhos, dos souie-
f , se espalha pda Europa: o oper&io na f abrica seri. o futuro produtor da
sociedade. Mesmo entre os reformistas o mito ganga forge

Abrate, op. cif., P. 484

1 10



'qotasPara o estndo da co@ tttttra em qKese n?o e Q elisanentogfamsciano:... SegaRdaParte

Quando em I ' de setembro a FNSZ?U declara a serrafa e os delegados
industrials turineses retornam, no dia 2, tudo estava perdido. O proletariado
tinha tomado a ofensiva. Em Turim a ocupagao 6 massiga. De Benedetti.
alarmado, entra em contato com o deputado Camilo Corradini, sub-secret rio

do Interior, que apenas Ihe d6. uma garantia: o governs ng.o pensa em reqili-
sitar as f abricas ocupadas e aconselha moderagao aos industdais. ''

.]. A ocupagao segue disciplinada e entusi6stica:": os operarios queriam

de uma vez por today, que os capitalistas nunca mats pusessem os p6s nas
suas fhbricas. Coma tornar reahdade esse desqjo? Os opergrios de vanguar-
da falam de "ocupagao armada" e tratam de formar as squadre a/zzzalle ain

que rudimentares. Fabricar armas, realizar tumor de guarda, estabeJe-

cer a disciplina militar entre os ocupantes. E mantel a produgao. "'

A CGZ,, em colaboragao com Giolittie os governadores, tentou impedir
qualquer desenvolvimento revoluciongrio da situag6.o. A Federterra, reluta
cigar o movimento dos assalariados do Vale do P6 ao movimento opergrio. Os
deputados socialistas-reformistas recusam-se a apoiar.

vjFVI UIL IV. \./ i)

Os industrials recu-

a subversio. r compromisso e lamentam-se da inatividade do governo contra

A diregg.o do PS7 lanka manifesto aos camponeses e soldados para que
esteDam prontos a cerrar fileiras com os oper6rios porque "o dia da ]iberdade
e da justiga este pr6ximo":': e, enquanto ele nio chega, nada faz Os anar.

quistas foam da ocupagao simult6nea das f abricas, das minas, dos campos e

tas, combinados com Giolitti, pensam a questao como controle sindical-

Os operarios turineses cantavam em dialeto.
Carlo Marx, Carlo Marx a I'ha ditz

Ouvri6, ouvri6, unive.
e la vitoria av soridrf:

citado por del Carria, op. cff., P. lll
citado por Spriano, op. cfl. , P. 78.
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corporativo, Qnica saida para a crime, terreno de compromisso peso qual se

dos sindicatos'
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este expressa no manifesto da .ZaO.M de I' de setembro quando fHava em
"induzir os industrials a dar outros passos no sentido da solugao".:73

Giolitti percebe que nio pods opor-se pda forge a um movimento de
keio milhio de operarios armados, ainda que precariamente, e disposto a
defender as f abricas. Percebe mats: que seria um erro fatal obrigar a diregg.o
social-democrata a entrar na guerra civil, pols tem certeza de que ela barf o
possivel para contornar a situagao.

Nos primeiros dias de setembro quake um milhar de f abricas sio ocu-

padas em toda a Italia. Os ocupantes sio aproximadamente meir milhio de
operarios, principalmente no triangulo industrial - Turim, Milgo e Genova.

Mas nio apenas ai: tamb6m na Emilia, no Veneto, nas Marcie, na Toscana.
na Umbria, em Ancona, em Roma, em Napolis e em Palermo. S6 em Turin.
a capital industrial da Italia, sio 100 000 os ocupantes.

O bin6mio social-democracia/governo tenta cada qual "canter os deus
radicais". Giolitti assume uma posigao formal de nao-intervengg.o: bra ferias,
vaia Aix-les-Bains conferenciar com o .premier frances, nio raz intervir as
faTWas policiais contra as f abricas. Trata de manter os te16grafos, telefones,
ferrovias e governadorias sob seu controle. Ele gabe que as massas seguem
as liderangas reformistas e que sem um centro dirigente o movimento aca-
barf por refluir.

Os industrials, contudo, pressionados pda crime econ6mica crescente

estate, assim como os opergrios, dispostos a it at6 o fim e refcios a qualquer
compromisso nas f abricas. Para des nio h6. alternativa: o poder deve voltar,
total, inteiro, para des. Deve ser totalmente restaurado.

Os lideres reformistas tentam acabar com o movimento. O governador
de Mila.o, em telegrams de 4 de setembro, anuncia a ocupagao e, em tele-
grama no dia seguinte, o mesmo governador, afirma: "0 deputado Turati
este preocupado nio tanto movimento metalargico quanto possibilidade, se
nio se acelera resoluga.o controv6rsia, alargamento agitagao conjunto operf-
rio outras ind6strias, que nesse faso reputa perigosissima'

citado por Del Carria, op. cff., p. 116
iden.
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Os industrials endwecem: estavam diante de uma clara possibilidade

rex oluciongria e em reuniao, na Co?z/i/zdastria, no dia 6 de setembro, os de-

legados industrials decidem n5.o voltar a discutir com os opergrios sem que a
negociagao "fosse reconduzida ao terreno econ6mico e restabelecida a disci-

plina hiergrquica nas f abricas".:'s Considerando as enormes press6es que o

governo e os bancos faziam e apesar de temer que outras associa96es regio-
nais, principalmente as de Milao, acabassem por conciliar, os industriais
turineses estavam dispostos a resistir. Apesar do controle operario das tipo-

grafias, que se recusavam a publican material dos industriais, estes travam
uma verdadeira guerrilha de panfletos ap6crifos.''' .

A ocupagg.o se amplia, sega por necessidades objetivas da produgao '

sqa por solidariedade e sob a pressao revolucion6ria que animava o proleta-
riado. No final da primeira semana sio 600 mil os opergrios que ocupam as
fhbricas.:" A situagao revoluciongria, contudo, nio ocorre. Nio hgl diregao

Mas a ocupagao ngo pode ser permanente se o Estado e seus aparelhos per
manecem nas m5.os dos capitalistas. A situagao parece madura para uma

ligagao com o proletariado rural, ocupag6es de terras nas regimes de Palermo
e Vercelli onde a propaganda ordinoofsta 6 sentida, e com os setores m6dios,

para a ocupagao de prefeituras e casernas.
O governo prepara-se com um decreto de militarizagao dos ferroviiri-

Tanto os ordinouistas, quanto os bordfgufstas e os sindicalistas da ZIPS.Z

tentam a ampliaga.o da lula a today as ffbricas. Os ordfnoufstas foam de

citado por Abrate, op. cft. , p. 295
Como, por exemplo, os seguintes trechos: "Companheirosl Ao inv6s de pagamento

em dinheiro os Conselhos de fhbrica distribuem bongs. Podemos perguntar agora
onde este todo o dinheiro vindo da Russia para a propaganda comunista". Ou entio:

Opergrios! o 'Auantf/' publicou que a Flom terra antecipado as melhorias que se
exigiam aos patr6es. Porque a FLOM negou tal deliberagao enquanto todos sabemos
que ela tem em caixa mats de doin bilh6es". Abrate, op. cit., p. 332
i77 O operario Mario Montagnana diz, que, como se tinha necessidade de outros pro-
dutos - energia e16trica, produtos quimicos, pneus, etc. - e homo os capitalistas se

a vande-los, forum ocupados todos os estabelecimentos que deveriam for.
neck-1os.

Sends 150 000 em Turim e 100 000 na grande Genova.
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concentrar a agro sobre "os meios de comunicagao, os banjos, as forges ar
madam, o Estado" e pedem a constituigao dos sovietes urbanos. Os bordigufs-
las, principalmente na Fiat-Centro, querem fair das f abricas para ocupar a
cidade. Mas tudo permanece simpler proDeto. Falta lideranga para realizf-
los. A massa proletfria segue ainda, coma Giolitti labia, as velhas lideran-
gas reformistas.

'A 7 de setembro", segundo Paris, "em Sampierdarena, uma confer6n-

cia anarquista, na qual participam o Secretgrio da Sega.o Metalargica de
I'brim, Pietro Ferrero, e um anarquista ligado ao 2,'Ordfrte Aruopo, MauHzio
Garino, falam de 'crier um cato consumado ' ocupando o porto de Genova, e
depois todos os portos da Ligtliia e todos os estabelecimentos industrials. Alas

apesar das garantias oferecidas pelo delegado da CGZ,, Colombino, de que a
central sindical ida ela mesmo tomas imediatamente elsa dedsio. a assem-
b16ia decidiu nio se comprometer em uma agro parciale prematura.:

O dia 9 de setembro 6 fundamental para as dual classes em luta. Os
industriais se reQnem na assemb16ia gerd extraordingria da .fema (todosl,
into 6 de 353 empresas). Falou-se dos contatos extra-oficiais entre Olivetti e

D'Aragona; que Labriola a pedido de Giolitti tinha encarregado os governa-
dores de Turim e de Milio de reanimar as negociag6es; que as ocupag6es

tinham se estendido tamb6m i,s grander f abricas de pneumfticos e quimi-
cas. De Benedetti apresenta seu relat6rio sobre a generalidade do movimen-
to e sobre a necessidade de promover uma agro de defesa civil. Muitos re-

clamam o abandono das "cautelas excessivas". De Benedetti anlrma que "a
revolugao tinha comegado" e pediu aos associados que recusassem qualquer

colaboragao is f abricas ocupadas, no sentido de fornecer mat6rias primal ou
comprar deus produtos. Os industrials resolved comunicar a Giolittio se-
guinte protesto:

"Os industrials de Turim, de todos os grupos da indastda, repetem a
V. Exa. as declarag6es feitas ao senhor governador de Turim sobre o
absenteismo do Governo que atinge a coniv6ncia com os violadores do

direito e das leis constitucionais e reclamam a sua pronta intervengao,
nio para in6teis repress6es is violag6es ja perpetradas, mas para im

Robert Paris, .As orfgens do Hascfsmo, p. 99
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pedir, e com todos os memos, que outros delitos contra a proprtedade, o
domicilio e a liberdade pessoal selam continuamente cometidos. Re-
clamam, particularmente, que sda impedida a maida das

mercadorias

dos estabelecimentos invadidos ainda que com a proibigao da circulagao
de autom6veis; declaram que a retragao da autoridade tolhe qualquer fe
nos defensores das presented instituig6es sabre a capacidade do govemo
de tutela das liberdades constitucionais e que se verge obrigadosoa su
prim por sua pr6pria iniciativa aquela defesa que shes 6 recusada".

Nesse mesmo dia, estio reunidos em Milio o Conselho Gerd da CGT

com a diregao do PS/ (embora o Conselho nacional do partido esteja ausen-
tey':, os "Estados Gerais" do proletariado organizado, na feliz expressao de

Spriano. Tamb6m esb. presents o Diret6rio do grupo parlamentar. Paula
coma encaminhar a luta. O Secretariado da F70.ZW, diante do desenvolvi-
mento da luta, tinha decidido que nio poderia Slrmar nenhum acordo com o

patronato sem o consentimento da CGL. Este sabendo que 6 totalmente sem
sentido falar em termos puramente sindicais, se apresenta com um docu-

mento que axa como objetivo da lute o "reconhecimento por parte do patro-
nato do principio do controle sindical da empresa".:" Era uma manobra para
evitar as criticas reformistas de um lado e a radicalizagao da lula por outdo,

opondo-se a id6ia da ocupagao de today as f abricas e da ampliaga.o do mo'd
menlo ao campo, proposta pda esquerda. Os maximalistas chegam a. reuni-
go sem qualquer proposta, presos ao seu imobilismo politico. Os dirigentes
sindicais, diante da impot6ncia dos politicos, chegam mesmo a oferecer-lines

explicitamente o comando da lute: "Acreditais", diz D'Aragona, "que este
sear o memento para fazer um ato revolucionario; bem, assumia responsa-
bilidade. N6s nio podemos assumir a responsabilidade de langar o proleta-
riado ao suicidio; dizemo-vos que nos retiramos e apresentamos nossas de-
miss6es. Pensamos que neste moments 6 dever o sacrificio de nossas pesso-

as; tomaia diregg.o de todo o movimento"."'

citada por Abrate, op. cif. , p. 332.
Spriano, op. cit., P 79

citado PO neelsessenio ]9]4-.2920,19aris, 1937, citado por Barbadoro, op. cif., P.
411
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A diregao do partido (os maximalistas, Tenacinie Tasca - ordfnoofs.
las -- e Gennari -- maximalista de esquerda) abdica da tarefa. E o conflito 6

levado ao Conselho nacional da CGZ, para ser resolvido. A diregao do ?lS/
prop6e a transformagao da ocupagao em invasio de todas as f abricas e de
todos os campos. "Mas a revolugg.o 6 porta em votagao e se torna minoritgria

na Assemb16ia."'" Assim, em ll de setembro a mogao D'Aragona recebe 591
245 votos (54,02%), a mogao Scheavello e Bucco (o partido dirige o movimen-

to) recebe 409 569(37,03%a). Sio 93 623 (7,15%) as absteng6es. O partido
suspira aliviado

O proprio Terracini ding mats garde: "quando os companheiros que di-
rigiam a CGZ, entregaram a demissao, a diregao do partido nio tinha nem
com queen, nem a possibilidade de substitui-los. Dugoni, D'Aragona, Buozzi
eram des os representantes da massa em todas as ocasi6es.":'s

A pr6pria minoria revolucionfria nio tem alternativas, SQja porque os
ordfnoufsfas e os soufeffstas tem escassa representagao na diregao do partido
e no Conselho Nacional da CGZ, e nenhuma no grupo parlamentar, sega por-
que nio souberam constituir-se como centro dirigente da lula. Possuiam ca-
racteristicas muito mats locals do que nacionais.

No dia ll de setembro, o mesmo da votagg.o da "revolugao", os indus-
trials estio divididos. Sio informados os resultados das conversas com Gioli-

tti, que, ap6s dizer ter feito o que podia com os escassos meios disponiveis
fizera promessas vagas. De Benedetti desolado quer demitir-se mas 6 con-
vencido a vicar. Justo entio chegam noticias de que a .Assocfazfone .pfemonfe
se fndusfrfaZe tessfZf (=A.P779 tinha entrado em contato com a CZ, para deba-

ter a questao, no referente a categoria, para evitar as ocupag6es. Os funcio-
nglios da Legg conseguem evitar o enccntro. No entanto o problema estava
criado pois alguns industrials ja comegavam a &'aqudar. De Benedetti insis-
te entio na demissio como forma de protests. As coisas nio vio bem. Mesmo

a Co?z/indzzsfria, entre 12 e 14 de setembro parece aproximar-se das teses da

'" Spriano, op. cit., p. 79.

'" Umberto Tenacirh "Discorso ai 111 Congresso deli'lnterna.zionate Comunista". in,
[.© Question,e ita]ictn,CL al 111 Congresso dettlnternazion,ale Comunista,, Roma.. 1921.
PP. 51-58, citadoporBarbadoro,op. cff., p. 411. ' '
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CGL do controle sindical. No dia 14, da Con/jndustria, as dias posig6es apa-
recem claramente: nio cedar de forma alguma ao controle a menos que o

governo o obrigasse e a outta que era de coder para pode
r controlar o con-

Ip . .a].An ]A

tmle. Conti. o presidente, apoiado por Olivetti, jf tinha at6 um esbogo de
proUeto de Comissio paritgria encarregada de propor ao governo um proDeto
de lei sobre a participagao dos opergrios no controle t6cnico e administrative

das empresas. O texto tinha chegado i.s bios dos governadores Tadei(Tu-
rin) e Lusignoli(Milan) que o fazem chegar a Giolitti que o encampa

No dia 15, em Turin, Conti apresenta um relat6rio das conversa96es

com Giolitti ao qual acura de n5.o ter demasiada simpatia pelos industrials.
Os debates foram bastante tensor. Contra o projeto de contro]e sindica] se
levantaram os delegados da ffga, da AA/'\fA, das associaQ6es da Ligtlria e
da Toscana, da Federazfone nazionale Zanfere. Olivetti, que participa da re-

dagao do projeto, labia que Giolitti ida promulga-lo. Quando isso se lorna
conhecido a reuniio se tumultua. Apes onze horas de debate, a assemb16ia

aceita o principio do controle homo imposigao governamental. E partiram

para as negociag6es com os metalargicos.
Giolitti convoca as "panes" a Roma para no dia 19 serem assinados os

acordos econ6micos ponds fim a. luta. S5.o concedidos aumentos salariais de

4 bras por dia, melhorias quanto as f6rias, indenizagao por carestia e por
demissao. Questdes controversas coma a impunidade ou nio das "violag6es"
cometidas dwante a ocupagao e o pagamento ou nio do trabalho atil ficam

em suspenso. Tamb6m nesse dia era nomeada uma comiss5.o paritaria de 12
membros para resolver a questao do controle sindical e formular propostas

ao governo

Giolitti acede a tal desdo:
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Em Turim, Tadei convocada De Benedetti, demissionario, para que
ele fizesse aprovar "por unanimidade" dos s6cios o acordo feito em Roma,
recebendo em troca uma recusa. De Benedetti apresenta, na reuni,,o da

.Legcz, seu relat6rio: comega polo an6ncio da sua demissio. Depots resume os
acontecimentos e formula violento ataque contra Giolitti: que o governo "peso
terror da revolug5.o" declarara nio ter meios de defender a ind6stria "mas o
Pa:is"; que promovera o 'Tamoso decreto pelo qual cada opergrio, ainda que
assassino ou ladrao, deveria permanecer no seu posts":"; que nio era possivel
ter f6 no futuro; mas que ainda assam convidava os industriais a resistir.

Ainda que veladamente os grandes industrials se sentiam acuados.
Mas mats importante do que essay cis6es estava o rata de que, mesmo ap6s o
decreto e o acordo, os operarios nio se mostravam dispostos a fair das f abri-

cas ou de entregar suns armas. A opiniao corrente entre os industrials 6 que,
superada a questao econ6mica, estava em curse a pr6pria revolugao, que

da Ind6stria n8o se op6e, por seu lada, a que sqja feito o experimento de introduzir
um controle por categorias de ind6strias para os fins arima;

o presidente do Conselho de Ministros toma conhecimento deste acordo e decreta:
sqa constitufda uma Comissgo paritaria formada por leis membros nomeados

pda Confederagao Gerd da Ind6stria e seis pda Confederagao Gerd do Trabalho,
entre os quads doin t6cnicos por parte, a qual formule propostas que possum servir ao
Governo para a apresentagao de prqjetos de lei com a finalidade de organizer as in-
distrias sob a base da intervengao dos operarios no controle t6cnico e 6lnanceiro da
administragao da empresa.

A mesma Comissao, no puzo de oito dias, propora nonnas para resolver as ques-
t6es que possam surgir sobre a aplicagao dos regulamentos e a admissio ou demis.
sgo da mgo de obra

O pessoal retornarf aos seus postos. Quando, por6m, a presenga na mesma segao
ou estabelecimento de opergrios ou deus chefes SQja tornada incompativel, uma Co-
missio de dois membros designados pelos industrials e dais designados pelos opera
rios. estabelecerf as medidas a tamar.

Roma, 19 de setembro de 1920
O Presidente do Conselho de Ministros.
Ass: Giolitti:

Transcito em Pepe, op. cif. , pp. 275-276. Grifo nosso.
citado por Abrate, op. cff., p. 298
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ocorria diante dos olhos complacentes do governo. E diante disco toda a dire-
toria da .Lego se demite em protesto, protesto que era dirigido principalmen-
te a Con#ndzfsfrfa pda sua excessiva docilidade diante dos datos

No dia 20, Mussolini, discursa em Trieste, e fda da sua posigao afir-
mando que: "A mim nio repugna nenhuma transformagao social necessgria.
Assim aceito esse famoso controle das fXbricas e mesmo a gesta.o cooperativa

social das f abricas, mas simplesmente pegs que se tenha a consci6ncia moral
polida, a capacidade t6cnica para levar adiante as empresas; pegs que estas
empresas produzem maid, e se o conjunto dos operfrios, e nio mats os pa-
tr6es, me garantem into, nio tenho nenhuma dificuldade de dizer que des
tem Fazio de substituir os outros. (...) O que n6s fascistas nos opomos 6 a
m6.scala bolchevique do socialismo italiano. (...) Mas, cares senhores, existe
ainda na Russia este bolchevismo? Nio existe mats. N5.o mats conselhos de

f abricas, mas ditadores de f abricas; doze horan de trabalho e nio oito; ng,o
existe igualdade salariale sim trinta e cinco categorias salariais; n3.o segun-
do a necessidade, mas segundo o m6rito.""'

Em Sestri, a 22 de setembro, os opergrios que seguem a orientagao da

tlXS/ recusam-se a salt das f abricas. Antes, por6m, da restituigao das f abri-
cas, a /I/OM promove um referenda, a 24 de setembro, para saber se os seus
associados estio a favor ou nio da concordata. Referendo este que nas pala-
vras de Abrate, era "profundamente anti-revolucionirio". A maioria opergria
vita a solugao reformista Giolitti-Buozzi-D'Aragona. A sega.o turinesa da
F70.M ainda que "achando o acordo bom do ponto de vista sindical, combatia
sua aceitag5.o porque tinha desQjado que o movimento iniciado por raz6es
sala=r'iain desembocasse na revolugg.c comunista.":;o Apesar da decisio sindi-
cal opergria, no plano nacional, em Turim permanecia kinda a possibilidade
de continuar a luta.

Os industrials turineses estavam conscientes disco. Mas se encontra-

vam divididos entre os intransigentes e os que queriam por um ponto final

'" Benito Mussolini, .Dfscorso d£ 7'haste, in .La .RfuoZuzfone .Z;bscfsfa, Scrfttf e .Discos

s! df .Benito MzzssoZfnf, Ulrico Hoepli Editore, Milano, 1934, p. 103-4.
;' Relazione del,I,ct CC delta FLOM sul,t'aghazbn.e dei m,ettatl,urgici i.tatiana, 'tar\na
1921, p. 42, citado por Spriano, Z,'Occupazione..., p. 137 e por Abrate, op. cft., p. 299.

120



Notaspara dado da co@an}.!4ra em q%e se pe o }ettsame !to gamsciano:... Segt£ttdaPade

na luta. Entre estes foi Agnelli queen, a16m de softer maiores press6es por
ser o responsavel pelo major grupo da regiao, acreditava que se deveria ra.
zer argo mais, que deter-se-ia dar aos operarios, para apressar a pa% algu-
ma compensagao malarial. Mas como labia que nio conseguiria convencer

deus panes oferece sua demissio a diregao daA14MA. A mega, 6rgao superior
a AMaZe, Loma posigao pda maid rigida aplicagao dos acordos de Roma. ne-

gando-se, como queria Tadei, a pagar os dias da ocupagao, ainda que a.queles
que efetivamente tinham feito a ocupagao

Giolitti diz no Senado: "homo poderia impedir a ocupagao? Trata-se de

600 manufaturas da indQstria meta16rgica. Para impedir a ocupagao deve-
ria ter colorado uma guarnigao em dada um destes estabelecimentos. nos
pequenos uma centena de homens, nas grandes alguns milhares: terra em-

pregado para ocupar as f abricas toda a forge de que poderia dispor. E quem
vigiaria os 500 mil operarios que ficariam fora das ffbricas? Queen teria tu-

telado a seguranga publica do pals? Dever-se-ia, talvez, dada a ocupagao:
fazer abandonar as f abricas pda forma? Era a guerra civil.":o'

Tadei convoca a Agnelli, Fornaca e Mazzini, pelos industrials, e Emi-
lio Colombinie Pietro Ferrero, pda P70M, no dia 26. Tadei forma a aprova-
fao das reivindicag6es operfrias que a I,ega tinha recusado. Agnelli aceita
em seu nome pessoal, dizendo, no entanto, que teria que levar a proposta a

MMH. Dos quinze membros do conselho desta entidade, quatro recusaram
resolutamente, tr6s declararam que aceitariam cano a .Z?WS.ZM o aceitasse

enquanto Agnellie mats fete aceitavam imediatamente o acordo. Durante os

debates chega a informagao que a .FWSZM e a associagao milanesa eram
contr rios a qualquer modificagao da concordata e, que o proprio Buozzi ti-
nha afirmado "que os opergrios deviam restituir as f abricas nas condig6es ja

estabelecidas".:o ' A Z,ega permanece intransigence e deplora a atitude de

Agnelli que recua. Tamb6m Lusignoli permanece intransigente

90 .Atff ParZamentaH. SenaZo deZ .Regno. Legislatura XXll, I' sessione, 26 de setem
bro de 1920, pp. 1711-1712, citado por del Can'ia, op. cff., p. 118 e por Barbadoro, op
czf. pp- 407-408. Ver tamb6m, do pr6prio Giolitti, JWemorfe deZZa mia t;fta, pp. 598

citado por Abrate, op. cif, p. 300.
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A resist6ncia dura at6 o inicio de outubro. As marches e contra
marchas dos industriais levam Agnellia efetivar sua demissio. A Fiat se
coloca em absolute independ6ncia em relag5.o a AM.l\ZA e exerce tal pressao

que obriga a ?WS.ZM a ceded e a concordar com o acordo feito com a Fiat no
I' de outubro. Coma dirt o pr6prio Pepe: "Naturalmente, depois da maida dos

operarios dos estabelecimentos, tudo ipso (da lei sobre o controle oper&io,
efd) permanece letra mona:

Na Fiat-Centro os operarios, sob a lideranga de Giovanni Parodi, se
constituem em Partido Comunista Revoluciongrio

As associag6es patronais estio em crime. At6 nlesmo a Con/tndzzstria
tem que passat por modificag6es internal. E em maid uma das milion6simas
reunites da AMMA, apes severas critical a Agnellie a Fiat, o grupo mats
conciliador contorna a situagao, consegue fazer com que o industrial reas-

suma o cargo. Restava do ponto de asta capitalista, paci$1car a Zzga e ainda
uma vez caber6. a Olivettio papel chive. Ap6s esbogar o quadro da situagao

italiana na crime internacional, ele afirma que a recente "derrota" dos indus-

trials deveria ajuda-los a ver melhor o futuro:

"Todavia os industriais devem recomegar do comego e mais viril-
mente, a resistir is forges da destruigao, contra o 6dio das massas,
a desconfianga que se insinuou entre des; penso que apenas na in-
d6stria se coloca a possibilidade de salvagao do Pars. Com manufa-
turas industriais, com mercadorias para a troca o Estado poder
fomecer-se uma suficiente provisao de trigo e evitar tristes e talvez
funestos dias para o nosso povo

'Devemos ter fe no futuro e se a arise prenunciada pda Flom ocor-
rer. o Pals dever6 ester bem seguro que os industriais nio apenas
a en6'entario mas resistirio a ela com todas as suag forges

Para tal fim eu recomendo a maid viva solidariedade entre os
grander e os pequenos industriais; somente assim com a luniao de
today as nossas forges a ind6stria poderg. salvar a Pgtria

OP. cit., P. 274
iden, p. 336.
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Tanto as massas opergrias quanto os industriais amalgam um cerro
gabor de derrota. Os opergrios quake fazem a revolugao. Os industrials ce-
ded muito mats do que querem. Olivettie Agnelli, os lideres Haig compe-
tentes politicamente dos industriais, sabiam com Giolitti, que a lideranga
reformists ainda comandava a massa

Spriano afirma que "em um certo sentido, a ocupagao das f abricas 6 a
pr6pria demonstragao de que o movimento operario nio tinha a sua estrat6.

gia revoluciongria, que nio existia nenhuma relagg.o real entre um proDeto
como o dos souiefs e o que se raz na prgtica.":"

O governo e a lideranga reformista ganham. Mas 6 uma vit6ria de
Pirrol Para que ela fosse efetiva deveria haver alguma contrapartida para os
proletgrios. S6 que agora, contrariamente a d6cada giolittiana, a crime nio
ganha o apoio da massa opergria por que nio existed condig6es de benefici-
ar a massa opergria. E tamb6m nio se tem o apoio dos industrials que per-
cebem os limited do Estado liberal. Estavam criadas As condig6es do fortale-

cimento do fascismo. Mesmo Abrate, ainda que insinuando que os industri-
ais nio teriam plena consci6ncia disco, afirma que: "A ocupagao das f abricas
pode ser assumida homo ponto central no exame da crime politico-social que
conduz a queda do Estado liberal na Italia e ao poder fascista.":"

Comenta Tasca sabre a ocupagao: "6 na sua origem, um dimples Er-
scztz de grove, tornada muito dificil, um meio econ6mico para impor o novo
contrato de trabalho. Os dirigentes da .F70M tinham escolhido a via do te-

nor esforgo, pensando que a ocupagao das fhbricas provocaria a intervengao
do governo e alguns deles acariciavam -- sem ousar confessar -- a esperanga
de que a ocupagao tivesse um desaguadouro politico com a participagao poli-
tica dos socialistas no poder.":s'

No entanto a luta estava radicalizada e os ex6rcitos prolet6rios sequer
foray mobilizados pecos deus estados-maiores, que apenas tentaram reflear

suas bases. Mas, como diz Tasca, "as distfncias entre oper6rios e industriais
foram suprimidas: 6 impossivel tanto de um ladd quando de outro, voltar a

Spriano, .gloria deZ Pa#!to comzznisfa !falfano, p. 80
Abrate, op. cif., p. 302.
Tasca, op. cff., p. 86.

123



Edmwldo Fernalldes Dias

comegar coma antes. Os industriais sentem a ocupagao como uma desonra
feita aos deus bras6es. As f abricas sio ainda aeqtientadas pelos maus espiri-
tos e 6 necessgrio exorcizf-las. Em Turim, o senhor Agnelli, presidente da

Fiat, pensa consegui-lo confiando as f abricas aos trabalhadores em gestao

cooperativa. Outras posig6es analogas, propostas maid ou menos por today
as panes, ficam sem resultado. Os dirigentes da F70M quiseram consolidar
a vit6ria obtida, conseguindo participar no governo.

Comenta del Carria: "Termina assim o 'bfennfo rossi ', a grande opor-

tunidade perdida do proletariado revolucionfrio italiano.'
98

2.14. A ascensio do fascismo e a agro de Giolitti
E com efeito o fim do bfennfo rossi, com o fracasso da ocupagao das

f abricas, que o fascismo se afirma. A burguesia estava realmente preocupa'
da e decida a dizer: basta

A vio16ncia comega: a 14 de outubro o jornal socialists de Trieste o /Z
iaporafore 6 incendidado. Queimar, destruir, baker, fazer engolir 61eo de H-
cino. Os fascistas vio aparecer no meio rural combatendo as organizag6es

econ6micos do proletariado. As primeiras squadre se fazem sob a chefia de
oficiais desmobilizados. Os primeiros ataques se dio na Emilia (forte reduto

socialista) e no vale do P6 (forte presenga sindical cat61ica). Porque ai? Exa-

tamente por que ai as organizag6es opergrias e camponesas, socialistas ou
nio, tinham conseguido "crier a mais s61ida organizagao para a salvaguarda

dos interesses operarios".:os Nessa regis.o os latifundifrios querem a qual-

quer Gusto quebrar toda a organizag5.o rural pois "o monop61io da mio de
obra representa o 6nico obstg.eula a plena ditadura dos agrgrios sobre os
camponeses e assalariados no que concerne os horgrios de trabalho, os said.-
rios e as condig6es gerais de vida".:" O que os fascistas atacam com 6dio sio
as organizag6es econ6micas, as cooperativas, os sindicatos, e nio as organi-
zag6es political, as seg6es do PSI na realidade o fascismo nio este. s6 prep

iden, p. 91
del Carria, op. cit., p. 125.
Paolo Alatri, Le origin! deJ Hasclsmo, P. 49
iden, p. 50
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cupado com o proletariado socialista e sim com o proletariado homo um todd.
A bolchevizagao 6 apenas um miro que serve homo bode expiat6rio

No plano nacional Giolitti resolvida a questa.o das f abricas volta-se
para as quest6es external. Retlne com Lloyd George para tratar do assunto

D'Annunzio proclamara a Carta de Camaro no dia 30 de agosto. Pouco apes
com a ajuda de Giulietti capturam navio carregado de valores e o levam
para Fiume. D'Annunzio proclama a independ6ncia de Fiume a 9 de setem.

bro, e quatro dias mats tarde ocupa as ilhas de Orbs e Cherso, territ6rio que
Giolitti pretende ceder a lugoslgvia. Para diminuir deus problemas Giolitti
manda abandonar a Albania. A 17 de outubro prende Malatesta por conlui-
ar com D'Annunzio, Finalmente a 12 de novembro concluio tratado de Ra-
pallo com a lugoslavia ponds praticamente fim a questao adrigtica: a #on-
teira italiana irf at6, Triestre, Fiume continuarf cidade livre, Zara serf ita-
liano e o pesto da Dalmfcia serf iugoslava

Mussolini apoia o tratado: "a lt5.lia tem moral, econ6mica, politica e
Hlsiologicamente, necessidade de paz". E conclui: "Este equivoco entre nacio-

nalismo e fascismo (...) deve cessar (...) o nacionalismo romano 6 imperialis-
ta, enquanto n6s solos espansionistas; 6 preconceituosamente mongrquico,
e mesmo ding.stick, enquanto n6s, acima da monarquia e da dinastia, colo-
camos a naga.o".:" Mussolini necessita aproximar-se de Giolitti

O tratado 6 aprovado na samara a 24 de novembro. Renta Fiume

O GlornaZe d'lfaZfa classiflcarf o fascismo, em 25 de janeiro de 1921
coma uma 'l/acquer£e 6urgzzesa" e o anarquista Luigi Fabri, o vera, homo
uma contra-revolugao preventiva. Tem razio Fabri: preventiva, pois a re-
volugao nio se realizara.

A 4 de novembro os fascistas atacam a CZ, de Bolonha. Mas mesmo

assim, em Bolonha, homo na maior parte do pals os socialistas t6m grande
peso. As eleig6es administrativas de 31 de outubro e de 7 de novembro mos-
tram o .PS/ vencedor em aproximadamente 2162 comunas (32,43%) de um

total de 8059, principalmente na Emilia e na Toscana. E em 25 provincial
(36,23%) de um total de 69. Ganharam em Turim e Florenga, embora amar-
guem derrotas para a frente eleitoral burguesa em La Spezia, Brescia, Ge

Mussolini, Cfa che rimane e cl6 che uerrd, in op. clf., PP. 111-112
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nova, Pisa, Napolis, Bade Palermo.:': Os populares ganham em 1613 co-
munas (20,14%)

A grande provocagao ser em Bolanha. Aia 21 de navembro deve pro '
ceder-se a posse do prefeito socialista. Os fascistas distribuem planfleto avi-
sando: "Que no domingo as mulheres e todos aqueles que adam a paz e a

tranqUlidade permanegam em suas casas,(...). Domingo, nas mas de Bolo-

nha, apenas deverio se encontrar fascistas e bolcheviques. Seri. a prova, a
grande prove em nome da Italia:

A situagao 6 paradoxal. Bolonha 6 rossa. Os socialistas, quash todos
comunistas, obtem 18 700 votos contra 7 985 do Bloch Nacional e 4 694 dos

populates. Mas apesar disco a situagao 6 embaragosa por causa de toda uma
tradigao maximahsta. "Que podem fazed o$ vencedores, investidos de um
mandato indiscutivel pda imensa maioria da populagao? Podem dirigir-se

ao prefeito, ao Estado, e pedir-lines que fagam respeitar este JL- . .-- =

mandato, que

assegurem o seu exercicio. Mas se algu6m tivesse ousado propos into, teria
fido vaiado como 'traidor' pda banda dos alvorogadores, que, justamente,

servo os que perderao a cabega aos primeiros disparos fascistas. Dado que o
Estado ng.o 6 mats do que o 'Comity executive da burguesia' nio se pode pe
dir nada. Na realidade, os deputados e o prefeito socialistas, secretgrios de
sindicatos e de Cimaras do Trabalho passam boa parte do seu tempo nos
minist6rios e nas prefeituras, para solicitar todo tito de coisas: concessio de
trabalhos pablicos, cr6ditos para as cooperativas, nomeagao ou transfer6ncia
de um ftmcionirio, inclusive uma 'condecoragao '. Tudo ipso, segundo parece,

ng.o contradiz os principios ou pelo menos 6 pecado venial. Mas como pedir
ao Estado sua interveng5.o para defender um municipio, para fazed respeitar
as instituig6es democriticas, nesta mesma Bolonha, onde o Congresso do
Partido Sociahsta a pouch dais de um ano declarou que essas instituig6es
deviam ser destruidas e onde a sega.o local tem uma maioria comunista?

No domingo quando o prefeito socialista aparece no balio do PaZZazo

d'Accursio para sa]dar a popu].agg.o os fascistas disparam. Os encarregados

Tasca, op. cff ., PP. 94-95
citado por Robert Paris, .Hfstofre du Fascfsme en /fazio, p. 230
Tosca, op. cff ., pp. 112-113

126



'qotaspara o estado da co$wxtura em q e se nape o }'ensamento gams&ano:... SegKtldaPade

da seguranga do prefeito cometem errol. Mon'em 10 pessoas e Haig de 100
sg.o feridos. Entre os mortos este o advogado Giulio Giordani. ex-
combatente, nacionalista e conservador. A policia at6 aqui passiva faz in6-
meras pris6es entre os socialistas e alguns fascistas, escolhidos entre os que
obviamente nio tinham participado do tumulto para poderem soltg-los. A

' w -l. nv

imprensa burguesa mostra o assassinato homo obra dos subversivos socialis
tas. Giardini pasha a mfrtir fascists

A coda novo ataque fascista contra as municipalidades vermelhas --
por exemplo, Ferrara em 20 de dezembro --, contra as CZ,s -- homo as de Bo-

lonha, janeiro de 1921, e Trieste, 28 de fevereiro sio novak "provas" da
barbgrie socialista. O fascismo encontrara o seu caminho, que era "rural" e
nio "urbano" coho queria Mussolini. A Gazzefa jErrarese, 6rgao dos latifun-
digrios de Ferrara, no seu n6mero de 6 a 8 de novembro, dissera: "A 61tima
lula eleitoral administrativa deve serve' de ensino. Surgiram energias no-
vak, jovens audazes. As forgas jovens afortunadamente foram indicadas pda
recente luta eleitoral: os fascistas, gente na major parte maida das trinchei-

ras que conheceram todos os sacri$cios, dispostos ao extremo da vida peso
bem delta terra que hoje amam mats do que ontem porque a salvaram com
o pr6pz'io langue (...). A des, aos fascistas, espera a honra e o dever. S6 des

tem o direito de reivindicar o dominio italiano, s6 os que amam ajuventude
e a forma podem deter a onda de loucura que se abate sabre a Italia" 2al I
a comuna de Ferrara seri atacada. - "'- - w6"

Mas se o financiamento vem tamb6m dos industrials, 6 com os lati-
fundigrios que os fascistas se ligam melhor. S5.o os propriet6rios que a nolte
comandam as squadre, porque conhecem o terreno, e sio des que se auto-
taxam para haver recursos suficientes

A massa rural que os socidlistas nio dirigiram estavam agora ou de-
sorientadas ou do dado fascista -- aqueles que tinham conseguido tornar-se
proprietgrios durante o bfennfo rossi, por exemplo. Tinha-se formado uma
propriedade camponesa que reforgava o bloco agrario

Enquanto os fascista vg,o aterrorizando o proletariado, Giolitti apro-
veita para liquidar deus adversgrios: "Giolitti, ministro do Interior, e Bonoini,

citado por Del Carria, op. cff., p. 155
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OPosigao e tornar assim impossivel todd retomada da resist6ncia."""
Liquidando o problema operario e campon6s grata.se ae resolver a

trangido, protesta sem 6nfase alguma.

;" Armando Borghi, Mezzo secoZo df anarchic (i898-.2945), Nap61is, Edizioni Scien
tifiche italiane, 1954, p. 257.
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Capitulo 3
A visio nas forgas operfrias

rumo a Livorno

3.1. O maximalismo domina a dena

A hist6ria dos socialistas de 1918 at6 Livorno 6 a hist6ria da impot6n-
cla op erana

A compreensao da revoluga,o russa pelos socialistas italianos ajuda-
nos a comprender suas atitudes. Serrati, por exemplo, desde o initio. a sai

da e preconiza o desenvolvimento em sentido socialista da revolugao demo-
crftica. Jf Claudio Treves, na revista Crfffca SocfaZe, afirma que o movo
regime continuarf sendo capitalista, "porto que a hist6ria procede, sim, por
saltos, mas nenhum saito pode conseguir rasgar os oceanos".'li Hesse con-
texto que Gramsci escreve ':A reuoZzzfdo contra O CapffaZ" onde atacando

duramente os reformistas russos (leia-se: os italianos) que tomados pelo
major mecanicismo possivel acreditavam na impossibilidade de se chegar ao
socialismo sem antes passar peso capitalismo. Turati, ainda na Crfffca Socf-

aZe, afirma que "os bolcheviques longe de bates-se para conquistar o poder
teriam devido recuse-lo se Ihe fosse oferecido".:

A posigao de Turati6 bastante clara. Legalista ao extremo e criado na

tradigao liberal ele "pensa ainda que apenas um esforgo conjunto das forgas
fundamentals da sociedade moderna, a burguesia produtiva - com os seus

empresgrios, os deus dirigentes os deus t6cnicos -- por um lado, e o proletaria-

do, pelo outro, podem salvar a Italia do caos, e pensa ainda que, diferente-
mente de tudo quanto tinha ocorrido at6 agora, o conte6do programftico do
acordo pda pr6pria forma das coisas, possa dar lugar is exig6ncias de um

Gaetano Ark, SZorla deZ SoclaZfsmo .rfaZfano, p. 254.
iden, p. 255
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Russia (leia-se: na Italia) o Capital era o livro dos burgueses.
O ano de 1918 sera. bastante movimentado. Em janeiro Lazzari, secre-

Em mano Serratie outros dirigentes socialistas sio presos tamb6m por causa

citada a expulsa.o de Turati por suas "manifestag6es patri6ticas", pda Uniio

Socialista Romana. sso do PSI, re6ne de I a 5 de setembro em Roma. O par-

tido apesar da guerra tem ainda 40 deputados, 4 conselhos departamentais,
400 comunas e 100 jomais. Apresentam-se ao Congresso 365 seg6es repre-
sentando 19 750 associados. Esse Congresso vai revelar a vit6ria dos maxi-
malistas (os intransigentes) que apresentaram mogao nos segulntes termos;
"Tentar todo esforgo para impedir a obra de sufocamento da revolugao rbssa
e de todas as agnes que eventualmente pudesse mover (em outro Estado) a
conquista revolucionAria do poder com programa de paz imediata e de ex-

pmprtagao capitalista. Assim, no fmbito nacional, o Partido estarf pronto a
apmvettar de cada causa de 6'aqueza das classes dominantes e despertar,
robustecer e guiar as forgas populates."'i A sinisfra consegue 13 015 votOS

(73,6%); os centristas conseguem 2 507 votos(13,2 qo) e os "reformistas" 2
505 votos(13,2%). A posigao vitoriosa nio era homog6nea mas a linha de

aWaD tirade do Congresso era substancialmente diversa da de Milio olde o
PS.r, seu grupo parlamentar e a CGL estiveram reunidos. Sobre o congresso

/Z .I)S/ nei suez congressf, vol. 111, Milano, 1963, PP. 41-43, citado por Spriano,
Storia deZ PC/, P. 18.
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Gramsci, apesar de um grande otimismo, escreve: "a batalha apenas come-
gou: 6 necessfrio destruir o espirito colaboracionista e reformista"

As diferengas entre o partido e a central sindical comegam a aparecer
mats claramente. Em 29 de setembro o P.S7 e a CGf reafirmam o .Patio df
czZZfanza, realizado pda primeira vez, em 1907.

to gams&ano:... Segat&claPane

.ZVostro .AZanc (IS.28.JS.r9) (7vIM), p. 289. do deZ PopoZo (GPy, 14-9-1918, in ll
Eis o seu texto:

:lnvocada a mogao de Stuttgart de 1907 que em linhas gerais estabelece

as relag6es que devem existir entre os partidos politicos socialistas e as orga-
nizag6es de trabalhadores, e tamb6m a Convengao de Florenga, do mesmo

a Conomeragao gerd do trabalho;relag6es entre o Partido socialists italiano e

politico a Diregao do Parlido; e a16m disco, que os sindicatos confbderados ins-
plrarao a sua propaganda em conceitos proftlndamente sociaslistas e procura-

pactam o que se segue:

£::iH:%R51HIS E:
rag6es confederais

3) faso eldstam quest6es que podem ser avaliaaas como prevalentemente
polihcas pda Diregao do Partido e homo prevalentemente econ6micas pda Con-
federagao ou vice-versa e, portamto, podem surgir diiHdas ou conflitos de com-

pet6ncia, se pacta que today as vezes que a Diregao do Partido se reunir,
transmitirf a tempo a pr6pria ordem do dia a Confederagao do trabalho, para
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tinuamente correspond6ncia entre si.

O texts enconba-se em: Adolfo POPE, .ZWouimento Operafo e Znfte SfndwaZf
(1880-.2922), Loescher Editore, Torino, 1976, PP. 252-253 e em Edmundo Fernandes
Dias, .Democracia Opera/'h, vo1. 2, PP. IO1-102

32



Notaspara o estKdo da co@uttt e'n qae se mo e opel mehta gams&ano:... Seguzda Parte

.Mnda em novembro, a 28, a segao socialista de Turim 6 ganga pelos
intransigentes Hgidos": Francesco Barberis, Giovanni Boero, Pietro Rabe

zzana, Giovani Gilodi, Giovani Parodi

A CGZ, vai mats lange e, na reuniio de seu comity executivo, em Mi-

lao, 30 de navembro, pede: "I) Convocagao da Constituinte; 2) aboligao de
todo poder arbitrgrio na diregao do Estado; 3) veto universal, direto e secre-

to, sem distingao de sexo; representagao proportional; 4) transfer6ncia do
parlamento aos corpos consultivos sindicais, devidamente transformados.

dos poderes deliberativos na parte t6cnica das leis socials e regulamentos
relativos'; 5) desarmamento total e partial; 6) aboligao das barreiras alfan-
degarias; 7) respeito peso principio de autodecisgo para todos os povos e
imediata retirada das tropas enviadas contra a Rep6blica russa; 8) taxa for-

temente progressiva sobre a riqueza; confisco dos super-lucros de guerra; 9)

socializagao gradual do solo e do subsolo; 10) o cultivo da terra e a execugao
das obras pablicas confiadas aos trabalhadores unidos em cooperativas no
interesse da coletividade; 11) direito de controle por parte da representagao
dos opergrios sobre a gestao das f abricas; 12) $'uto integral do trabalho a

queen o produziu; 13) jornada mixima de tito horan; 14) seguranga global
contra os discos do desemprego, dos desastres no trabalho, da doenga, da

invalidez e da velhice, correspondentes is exig6ncias da vida; 15) elevagao
da cultura gerd do proletariado com corajoso desenvolvimento e transfor.

macao absolutamente laica da educagao infanti], da educagao popular, do
ensino profissionale de sua necessgria integragao.'#

Era na pratica a retomada do programa de Mila.o. No campo da politi-

co acrescentava-se o "respeito ao principio da autodecisio dos povos e (...)
retirada das tropas env:ladas contra (...) a Russia" e a Constituinte como
forma de transformagao democrgtica do pals. No que se revere a questao
econ6mico-sindical modiHlca96es importantes eram feitas desaparecia a na-

cionalizagao das fontes hidroe16tricas e de readequagao da distribuigao; no
que range a agricultura fhla-se agora, esquematicamente, de socializagao

' Reivindicagao retomada pele fascismo.

citado por Pietro Secchia, CapffaZfsmo e cZasse operia neZ centro Zanfero d'lfaZfa
P. 389
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quem o produzlu. euniio do Conselho as posig6es do PS.r e da CGL estavam

afastadas. Lazzari, da diregao do PS/, convida a CG.L a tratar dos deus pro-
blemas deixando as quest6es poHticas para o partido; Bombacci tamb6m da

PS/, em reuniio de 7 a ll de dezembro, declarava que

dura do proletariado com as seguintes metal: . . , ..
1) socializagao dos meios de produgao e de troca (terra, IDQUSlrias,

minas, fermvias e navies) com a gestao direta por parte dos cam-

poneses, operarios, mineiros, ferrovi6rias e marinheiros;
2) distribuigao dos produtos feith exclusivamente pda coletividade

por meio de entidades cooperativas e comunais;
3) aboligao da conscrigao militar e desarmamento universal em se-

guida a uniio de today as rep6blicas prolet6rias na .Z'nternacionaZ
Socialistcl

4) municipalizagao das habitag6es avis e dos sewigos hospitalares;
transformagao da burocracia, confiada a gestao direta dos funcio
n6rios

Novamente se note a desvinculagg.o entre programs e realidade. O
PS.Z nio tinha nesse momento Haig do que um radicalismo verbal. A CGL e
os socialistas reformistas tomam, de imediato, posigao contra esse programa
maximalista. No entanto a CGL como tamb6m o PS.Z, nio tem para o movi-

Alberto Malatesta, .r sociaZfstf itaZiani durante Za guerra.

Sforfa deZZa Sfnfsfra Comunista, p. 142. Grifo nosso.

PP. 200-201 e PCln:

134



Notes)ara o estBdo da co@ nt ra em ql wade o petisa} et! o gramscia} o:... Segundo Fake

ments operario, uma estrat6gia que possa incorporar os grupos m6dios ur-
banos e as massas camponesas. Em relagg.o a estes 61timos a diregao socia-
lista prop6e a "socializagao" do solo e reivindicag6es corporativas que atin-
gem apenas aos assalariados. O Partido Popular, apesar de tudo, 6 mats
aderente ao mundo campon6s e ababa por criar uma brecha entre os dais
movimentos: o opergHo e o campon6s.

Por outdo dado 6 necessgrio afirmar que entre os camponeses e opera-
nos surge uma outra cisco grave. Para os camponeses, como observa Giulia-
no Procacci, "serem italianos, serem patriotas, significa ainda serem dan-
nunzianos, 'intervencionistas', sustentadores da disciplina militar e admira-
dores do sistema hiergrquico", enquanto que para os opergrios "serem demo-
crgticos, serem revolucionfrios, serem republicanos, signiHlca ainda, em
moor ou menor grau, serem (...) 'caporettisti"':

Os socialistas tamb6m nio tem resposta para poder incorporar ou
neutralizar os setores m6dios. Tem que dar conta da exist6ncia de um ex6r-

cito que nio este "a caminho, mas um ex6rcito em paz e em viag de progres-

siva desmobilizagao, com massas de candidates ao desemprego e de campo-
neses desmobilizados da guerra a quem o governo promete a terra e que sg,o
organizados ou pelts populates ou por grupos politicos democrftico-
burgueses de ex-combatentes, principalmente no Sul.":: E para des o .PS/
nio tem nenhuma politica

Novamente se tenta, em Bolonha, no fim de dezembro, recompor a
unidade entre o sindicato e o partido. Ludovico D'Aragona, lider da CGZ,
ameaga romper o Paco df aZZfanza com o PS.r se a diregao partidgria insis-
tisse na via revoluciongria. As duas organizag6es se comprometem a reunir
deus congresses para ouvir as bases. A CGZ, encontra na lula contra a dire-

gao do .PS/ o apoio do grupo parlamentar dominado pelos reformistas. Na
reuniio de junho de 1919, D'Aragona com o apoio de Modiglianie Bussi, do

Giuliano Procacci, Appzzntf in fema df arise meZZo Sfato ZfberaZe e d! orfgfnf deZ
Huscfsmo, in Sfz&df SZorfcf, a. VI, n ' 2, abr:jun de 1965, pp. 236-237, citado por Spria-
no, SfoHa deZ PC/, pp. 31-32. Tamb6m em Procacci, .Hlsf07y o/the .IfaZfan People, p
407. Caporetto uma das grander derrrotas militares italianas na guerra 6 usada, por
Gramsci, homo sin6nimo de fracasso e de derrota

Spriano, op. cff., p. 33.
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grupo parlamentar, apresenta a mogao da CG.L, que 6, contudo, derrotada
pda mogao de Turatie Prampolini, que aceitando pequenas I 'lu .T. -l=

reivindicag6es

recusavam explicitamente o caminho revoluciongrio indicado pda direga.o do
PSI. Elsa mogao negava at6 mesmo as reformas politicos que a CGL aceita-
ra. Diziam deus autores que nio se devia ter ilus6es de "que a repablica so-
cialista possa em qualquer lugar criar-se e consolidar-se com um ato instan-

tfneo e prodigioso da pai'te de exiguas minorias", que se deveria evitar os
perigos do "esmagamento sanguinario da revolta" e de uma "mudanga pu'
ramente formale superficial da estrutura politica". Diziam mais que n5.o se
deveria "exonerar as classes e as camadas que quiseram a guerra, das terH-

veis responsabilidades das suas fatais e possiveis conseqa.6ncias:
O Conselho da CGL reafirmava pois que: "sem alimentar perigosas ilu

sees sabre a possibilidade de imprevistas mudangas econ6mico-sociais, quando
se delineiam determinadas condig6es a Confederagao deve concretizar as aspl-

rag6es da lula dentro dos limited do seu programa". Reafirmava a defesa da
Constituinte "com eleig6es por categorias profissionais, com base em reparti'

gees que un] censo expressamente realizado devs determinar entre todas as
camadas socials sem exdusio de sexo. A este prop6sito se observa que somen-

te atrav6s de um tal sistema, novo, representative, a soberania popular podera

ser exercida de maneira maid direta acentuando into a lute de classe e ofere-

cendo a garantia de uma melhor funcionalidade dos 6rgaos estatais". "
O PS.r vive um perp6tuo climb de efervesc6ncia, os maximalistas se

agitam muito, os direitistas nio t6m muita tranqUilidade, as massas se ra-
dicalizam. Chabod nos conta que a 21 de janeiro de 1919, o velho lider Fib

ppo Turati discursava em uma assemb16ia socialists: "Devemos preparar as
consci6ncias para o advento da sociedade socialists, mas, ao mesmo tempo,

importa operar por keio da gradual transfoimagao da sociedade". Justo nes
se momento algu6m o interrompe: "Demora muito!" E Turati responds: "se
conhecem um caminho mats rapids, me indiquem". Ao que muitos gritam

'A Russia, a Russia, viva Lenin.'

Auanfi/. 15-1-1919, citado por Barbadoro, op, cff., PP. 364-365

ConHederazfone... , p. 256, citado por Barbadoro, op.cff, 367.
Chabod, op. cft. , PP. 48-49
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A questao da Constituinte que Serrati defenders no Auantf/ de 6 de ja-
neiro, no artigo .La iVosfra uia, volta 5.s colunas do jamal, no dia 2 de fevered'o,
com as declarag6es de D'Aragona que a6rma que a Call 6 favorfvel "a convo-
cagao de uma Constituinte, mas com eleig6es baseadas nas categorias profissi-
onais.":' Nesse mesmo dia e no mesmo jornal Bianchi, lider sindical mats a
esquerda declarava: "Queremos tamb6m a Rep6blica Socialista. Dizemo-lo de

modo claro e perempt6rio na nossa mogao. Sabemos contudo que em primeiro
lugar o exercicio do poder pablico por parte do proletariado comporta argo de
ditatorial. Mas nio 6 necessfrio teorizar a ditadura do proletariado.

No Auanff.f do dia 6 6 publicada a ir6nica replica de Bombacci: "A
Constituinte sovi6tica 6 (...) um anfibio democrg.tico-socialista, que nio tem a
forma dinfmica para uma revolugao e 6 muito gaiata para uma evolugao no
campo constitucional burgu6s'

Em fevereiro os jovens socialistas italianos divulgam a carta-convite
de Lenin para a fundaga.o da Internacional, embora o Partido ainda "ngo o
soubesse", como Lazzari quid fazer crer no Congresso de Bolonha. E no dia 26,
em Genova, a CGZ, e a Co/z/Zndusfrfa assinam o primeiro acordo concedendo

as oito horan abrindo assam o caininho para a generalizagao da medida.
Em margo no I Congresso da International Comunista entre outras

coisas Turati6 acusado de centrista, de social-pacifista. Fda-se em ruptura
aberta com os reformistas.:' E o initio da lula contra a direita em todos os
partidos socialistas; luta fundamental para os bolcheviques.

Barbadoro, op. cff., p. 368.

iden.
:0 'Centro ' enviou sous representantes a Berna, a Confer6ncia internacional dos

socialistas do compromisso, facilitando assim aos Scheidemann e ais Renaudel sua
tarefa de enganar os operarios.

E absolutamente necessfrio separar do 'Centro' os elementos maid revolucionfri-
os, o que s6 se pode atingir pda critica impiedosa e comprometendo os chefes do
Centro '. A ruptura organizativa com o 'Centro ' 6 uma necessidade hist6rica absolu-
te. A tarefa dos comunistas de cada pals 6 de determinar o momento delta rupture
segundo a etapa que o movimento tenha atingido entre des.", Cf. /?zfernatlonaZe Co
mum,n,isle, Manifestos, theses et i'€sotution,s des quatre premiers congrbs mondiaux de
Z' /rzfernatlonaZe Comumnfsfe, p. 15.

iden
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Reunida entre 18 e 22 de margo, a diregao do PS.r decide por uma
maioria de 10 a 3 aderir 2t Internacional Comunista, mas deixa a decisio

final para o Congresso de Bolonha. A CGL tem suns posig6es s61idas e a rei-
vindicagao da Constituinte aparece novamente nos comicios e nos manifes-
tos no I' de maio. No n6mero de .BattagZfe sfndacaZ£, 6rgao da CGL dense

dia, dirigindo-se ao partido, a confederagao acura: 'V6s da direg5.o, que deve-
rieis por em execug5.o o fato insun'ecional, com vossa propaganda jervis de
afugentadores de um nimero de pessoas e camadas suscetiveis de tornarem-
se atores da revolugao.":o O Aoantf/, do dia 8 de maio, publica a resposta de
Bombacci: "De fate podemas demonstrar-the o control'io. Nossas forgas se

multiplicaram, as subclasses se precipitam na clause proletgria (...). Somos
pda press5.o at6 romper os muros.

A luta entre o sindicato e o partido se agrava dia a dia, passo a passe
Se a I ' de maio a Constituinte aparecia homo 6timo instrumento de lula, da

passagem do poder politico capitalista ao proletariado, ja em agosto, na reu-
ni5.o do seu Conselho Nacional, a CGZ, aprova mega.o afirmando que "o pro-

letariado n5.o pretende limitar-se is conquistas materiais momentaneas, e
dente, pelo contr&io, a necessidade de atacar a funds a sociedade capitalista
at6 eliminar os contrasted entre salgrio e capital, instaurando o regime co-
munista de produgg.o e de troca

O Auantf/ de ll de julho de 1919, publica a mogao Gennari aprovada
no dia anterior pda diregao do PSJ: "exorta aos camaradas e aos trabalhado-
res (...) a rechagar toda forma de colaboragao com os comit6s de aprovisio.
namento, comit6s mistos, etc.". E maid, criar "ai onde nio existam, conselhos

opergrios, formados somente polos representantes do partido, das organiza-
g6es proletarian e das associag6es proletarias de mutilados. Nestes conse-
Ihos, sua tarefa sera,, no moments, orientar e ampliar a agitagao atual con-
tra a carestia. Sua agro se desenvolverg. exclusivamente no terreno da luta
de classes e se ajustara ao principio segundo o qual uma agro decfsfua do
protetaHado delle desembocar na conqukta do porter potCtico e econ6mico, e

)20

n2

citado por Barbadoro, op. cft, p. 363.
iden.
ConHederuzfone... , p. 273, citado por Barbadoro, op. cft., p. 372
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que este poder baseado na ditadura do proletariado, dove ser confiado intei-
raniente is organizag6es de clause opergria."22

asta 6 a curiosa e, mesmo, arrogante resposta que o PS.r oferece a um
movimento que comegado um m6s antes -- ver o item .r Hoff .per f cczrouiuerf -

espontaneamente e que gradualmente a burocracia sindical local conseguira
acalmar". E que terminar6. praticamente no dia 10 de julio. Mas ng.o fora

apenas o .PS/ que "tardara" a "guiar" o movimento, tamb6m a CGZ,, pols etta
s6 se pronunciou no dia 5 de julho

Novamente o .PS.r, apesar de ser maximalista, ou talvez por ipso mes-
mo, tenta "acalmar" as massas, advertindo no dia 4 de julho - kinda estamos

em plena luta contra a carestia -- atrav6s de Bombacci que a greve de solida-
riedade internacional pda Russia e Hungria "nio 6 revolucion6ria e sim
apenas uma demonstragao de forma".:'

A posigao maximalista vem sendo pouco a pouco clarificada por des
mesmos. Serrati, escreve na revista Comunfsmo, no seu primeiro nilmero, a
I de outubro, um artigo intitulado in uisfa deZ Congresso df .Bologna. E 6 ai
que ele defende a tele segundo a qual: "n6s, os marxistas, interpretamos a
hist6ria, nio a fazemos (!) e renovamos, nos tempos, segundo a 16gica dos
datos e das coisas. Nio atribuimos nem ao principio nem a. ban-icada a vir.
rude transformadora. Cremos que haha mats substfncia revoluciongria na

transformagao dos meios produtivos do que em today as proclama96es abs-
tratas. Afirmamos tamb6m que nossas pr6prias id6ias nio sio senio conse-
qii6ncia delta transformagao. O industrialismo, o trustismo, o colonialismo.
o imperialismo, a guena: eis os datos burgueses que amadurecem o devenir
socialista."" Curiosa inversio da XI Tele sabre Feuerbach, que acaba dando
razao, uma vez mais, a Gramsci, quando ele disse que "o Capital era o livro
dos burgueses". Tomando radicalmente um determinismo tosco coma sends

a teoria, os "marxistas" maximalistas se imobilizam e conduzem as massas
ao fracasso

citado por Tasca, .EZ nascimenfo deZ Hascfsmo, p. 357.
fdem, p. 358

" Giacinto Menotti Serrati, in ulsta deZ Congresso d! .BoZofna, Comzznfsmo, a. 1. n'
1, 1-10-1919, P. 15.
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O Congresso de Bolonha, reunido de 5 a 8 de outubro, vai terminar com

uma nova vit6ria maximalista. Foi, como disse Turati, um "congresso de can-
didates".'; A ala reformista se coloca 6ancamente contra a tomada violenta do

poder, nio queriam eximir a burguesia de pagan polos errol da guerra... dei-
xando-a govemar. Concluirf seu discurso profetizando "dec6nios de pobreza e
de softimento" aos russos "pda adequagao a um regime imposto a uma socle-
dade claramente imatura"." Mas des estio divididos: e entry des D'Aragona e

sua proposta pda Constituinte sio minoritgrios. Os maximalistas
tamb6m

estio divididos, sends que o que os une 6 o mita da revolugao russa. A revolu-

gao italiano deconeria da crisp atual(no que os refomaistas concordavam). O
6nico problema 6 que os maximalistas nio tinham nenhuma anilise de

con-

juntura, nenhum programa de agro. Apenas um generoso radicalismo verbal.
A divisgo entre os maximahstas se exprime entre Lazzarie Serrati. O velho
Lazzari era pda revolugao: mas sem uma violQncia previamente pensada e

organizada, muito mats pda propaganda; Serrati, pda vio16ncia
'' Restavam ainda posig6es menores como as de Bordiga e Gramsci.

Bordiga insiste em um ataque is eleig6es como forma conuptora e opta pele
abstencionismo eleitoral(em navembro de 1919 ocorreriam as eleig6es). En-

quanto ipso Gramsci este maid preocupado na organizagg.o de uma democra-

mento dos Conselhos de Ffbrica.
Comprimidos pelts maximalistas os reformistas acabam votando em

Lazzari que apresenta a segwnte mogao: "0 XVI Congresso do PSI (...) de-
clara que o conceito de conquista dos poderes ptlblicos (...), assumidos no
programa de 1892, deve ser retificado no sentido de que essa conquista
aponta a sua substituigg.o pelos conselhos de trabalhadores". A mogao de
Serrati n5.o difere substancialmente: "Considerando que (...) os instrumentos

de opressao e de exploragao do dominic burgu6s ngo podem ser de modo al-

bum transformados em organismos de libertagao do proletariado (...) a tats
6rgaos devem ser opostos novos 6rgaos proletgrios (conselhos dos trabalha-
dores, camponeses, opergrios... etc.) os quaid, funcionando primeiramente no

Ark, op. cif., P. 269

item, p. 255
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dominic burgu6s como instrumentos da violenta luta de libertagao, se torna-
do depois organismos de transformagao social e econ6mica, e de reconstru-

gao da nova ordem econ6mica"." ])izemos que nio muda substancialmente
porque abbas acabam por ter que fazer concess6es formais aos conselhos: a
diferenga real estava em que Lazzari pretendia apenas a reforma do Pro-
grama de 1892.

Jf Bordiga prop6e uma mogao realmente distinta: expulsao dos re-
formistas; daqueles que admitissem a possibilidade da emancipagao do pro-
letariado ainda no regime capitalista e repudiassem o m6todo da luta arma-

da contra a burguesia; a lula pda criagao do Partido Comunista; e obvia-
mente o abstencionismo eleitoral

Feith a votagg.o deu-se a vit(aria serratiana. A mogao Serrati, maxima-

lista-eleitoralista obtem 48 411 votos (73%), e 1 012 seg6es (71q6); a mogao
Lazzari, maximalista-uMtaria, flea com 14 480 vatos(22,%) e 339 seg6es

(23,9%); e $nalmente a mogao Bordiga, comunista-abstencionista com 3 417
votos (5%) e 67 seg6es.:

A vit6ria socialists nas eleig6es preocupa nio apenas os italianos mas

a burguesia europ6ia homo um todo. Clemanceau declarar expressamente
que "raff nio importa o que e que autorizarg n6o imports que meios para
impedir que a lt6.lia veda a. mara Fevoluciongria".'o

E evidente que Clemanceau nio leu o artigo de Turati, publicado na
Crftfca SocfaZe, de 24 de novembro, comemorando a vit6ria eleitoral: "ii uma

rel olugaol legal, legaJissima; pacifica, muito pacifica; mas sempre uma re-
volugao.(...) O proletariado, que tem a intuigao profunda da situagao pre
dente, secundar com sabedoria a obra dos deus chefes e elude ' 6 gragas a sa
bedoria da espera e a sua confianga em si mesmo, as tentativas de excitagao
de que a demagogia dos vencidos 6 sempre pr6diga. (...) Reprovamos ao 'ma-
ximalismo' italiano de inverter, de fhlsear o processo real do Real; de crer e
de fazer crer no valor criador da vio16ncia, nio somente na ordem politica
que 6 superficial, mas ainda da ordem social que este profundamente enrai-

Abrate, op. cff., p. 313.

Alfonso Leonetti, .A/ozzt;emmenfs ozzuHers ef soda/isles d'/faZfe, p. 136.
fdem, p. 137.
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zada na dda do povo; de distrair, de afastar de toda agro frutifera, eficaz,
revoluciongria, de ser em uma palavra o mats absoluto dos 'minimalismos
ou -- o que 6 pior -- o nulismo, ou -- o que 6 pior ainda -- o esforgo sem sa=ida, o

bZzi#'das palavras e a inevitfvel reagan; de ser, sem o querer, no terreno da
tftica, into 6, da 'prgxis', justamente a antirevoluga.o e o antisocialismo

Na realidade 'o maximalismo ' 6 um fen6meno sentimentale ut6pico,

que, como today as utopias e todos os sentimentalismos, pode vh ' a ser uma
forma na realidade, a. condigao de que estqja no bom caminho e que sqa cuida-
dosamente medido e controlado.(...) Nos sovietes, grupos inorganicos de ope-

rgrios, de camponeses e de soldados, todos tomados pecos sous pequenos ante
resses materiais, sem vis6es superiores e de conjunto(...), em aeqUentes con-

flitos de egoismo entre si, a grande alma que constituia mold das instituig6es

political na nossa civilizagao ngo vibra e nio podia alias vibrar. Eles estio
maid para a honda do que para a 'uris'. Querer propo los coma modelo, sonhar
substituir com des nossas grandes Federag6es de Trabalhadores, nossos Cor-

pos politicos nacionais, nos quads o su£5.gio universal esclarecido, pode ama-
durecer as energias inovadoras(...), into nos parece uma ilusio infantil

A longa citaga.o nos encaininha a compreensao das lukas internas
Logo ap6s o Congresso a CL de Turin, no final de 1919, aprova mogao

que declara:

A CL de Turim, reconhecendo que o Congresso de Bolonha imp6s a todos

os trabalhadores socialistas e comunistas o dever de iniciar a agro de
preparagao para a gestao operaria, declare que o movimento espontane-
amente partido das fXbricas turinesas demonstrou que a maioria dos ope-
r6rios este profundamente convencido da necessidade de iniciar o traba-
Iho concrete para a transformagao comunista do organisms produtivo e
afirma que isso 6 um sinai da maturidade poljtica das massas. Em rela-
gao aos princfpios aos quaid se deve conformar a agate para a constituigao
dos conselhos acredita

a) que os novos organismos (instruments que a clause oper ria plasma
para adquirir todo o poder social, partindo da f3brica e ampliando-se a to-
dos os ramos da produgao) devem aderir e adestrar-se estreitamente ao
processo de produgao e de riqueza da vida social;

Silvio Trentin, .L'aperture ffaZfenne, pp 221-223
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b) que niles a massa de todos os produtores manuais e intelectuais de-
vem encontrar uma forma organica e tornar-se ex6rcito disciplinado e
consciente dos seus fins e dos meios adequados para atingi-lol

c) que etta criagao de novos organismos nio tende a tolher a autoridade

das organizag6es existentes, polrticas e econ6micas do proletariado, mas
para integrar com das o poder mg)dmo dos conselhos de trabalhadores."3'

Natoli comenta que ipso ocorria quando "pda primeira vez na Italia

pareciam realizar-se as condig6es objetivas para a superagao da contraposi-
gao entre o proletariado do Norte e o campesin4to do Sul, que foio prego
gravissimo do experimento reformista giolittiano, e para a realizagao de
uma estreita ligagao politica entre estes dais estratos sociais decisivos."a'

Em janeiro de 1920 re6ne-se em Florenga o Conselho Nacional do
.PS/, que atrav6s uma mogao de Bombacci, aprovada a 13 de janeiro da a
Diregao do Partido mandato para providenciar "em memos de 2 moses (...,) a
carlstituiq o de$nittucc dos conselhcs dos uabaLhctdores

Continua o jogo maximalista

Dots grupos de esquerda vio se formando no PS/. Um deles se reQne
em torno de Amadeo Bordiga e do jornal /Z Soufef, fundado em 22 de dezem-

bro de 1918, o outro em porno de Antonio Gramsci, Angelo Tasca, Umberto
Terracinie Pa[miro Tog[iatie do jorna[ [,'Ordine ]Vuouo, fundado a ]$ de
maio de 1919

A posigao bordiguista, a partir da qual ele forma sua a'agro de extre-
ma esquerda, 6 o abstencionismo eleitoral. Ja em margo de 1917, no Auanfzl/
Bordiga salientava ser inadimissivel a presenga dos reformistas no PSI. Ele,
desde logo, ng.o acreditava ser tarefa do partido dar ateng5.o is lutas parci-
ais. E homo o .PS.r trilhava a via eleitoral era inevitfvel que perdesse tempo

3.2. A nova sfnfsfra do PSZ

Abrate, op. clf., pp. 313-314.
" Claudio Napoli, .L'.l?zfe/"nazfonaZe Comzznista, fZ bronte z&nico e Za Zof ta contra fZ
Hascfsmo in /faZEd e in Germs/zfa, p. 94.
" citado por Paris, op. cff., p. 182. Grifos de Paris.
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com essas lukas e que os reformistas estivessem dentro do partido. O pro-
blema nio era tanto evitar as derrotas dos movimentos parciais mas, pelo
contrgrio, retirar delas o miximo para a criagao de um verdadeiro partido
revoluciongrio. V6 na agro electoral o equivoco e o oportunismo maximalis-
tas. Escreve no /Z goulet, do dia 16 dejunho de 1919, combatendo as eleig6es:

'Chamar o proletariado is urnas eqtiivale, sem mats nem menos, a declarar
que nio se tem nenhuma esperanga de realizar as aspirag6es revoluciongri-
as e que a luta deverf desenvolver-se necessariamente dentro da ordem
burguesa."" Sustenta que a agro no Parlamento 6 obra de deseducagao, de
corrupga.o, que exaure o partido sem o menor proveito.

O grupo ordinovista este muito mats voltado para um trabalho de
educagao politica. V6 as eleig6es coma momento pedag6gico: "Era necessgrio
um acontecimento pr6-revoluciongrio que fizesse convergir a atenga.o das
massas simultaneamente sobre os deus pr6prios problemas e sobre a solugao

deles propostas pdas v&ias correntes political. Era necess6rio que a clause
dirigente, por um lado, e as multid6es, por outro, fossem obrigadas, a assume '
uma $isionomia, e fair do indisting5.o gen6rico e tumultuoso produzido pda

guerra, a distingub-se, a diferenciar-se em tend6ncias e correntes unitirias.
Maid do que o opox'tunismo, a fatalidade, Gramsci v6 na agate parlamentar
uma forma de organizagao politica da classe operaria: "Nio se trata de con-

quistar o Parlamento homo forma estivel de poder social. Os socialistas que-
rem enviar muitos representantes ao Parlamento para romper o encanto da
'soberania popular ', para golpear no coragao da clause proprietgria.

Em carta a. Internacional (10-11-1919) Bordiga anuncia a vontade de
cindir com o PSI e constituir um partido puramente comunista. Conclui:
:'Vale notar que ndo tends reZag6es de coZaboragdo com mouimentos lora do

pa#fdo: anarquistas e sindicalistas, porque seguem principios nio comunis-
tas e contririos a. ditadura proletaria; assim des nos acusam de sermon maze
auforffdrfos e cenfraZfzadores que os ozzfros maxfmaZfsfas do .ParHdo. E ne-

" citado por Spriano, op. cff., p. 29
Antonio Gramsci, .Z rfsuZtatf che atfendfamo, .L'Ordfne .Neat;o, 17-11-1919, in O.M

P. 321
" Gramsci, .Lofts antlborghese, Auanff/, 13-11-1919, in O/\C P. 313.
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cessfrio na Italia um complexo trabalho de clarificagao do programa e da
tftica comunista ao qual dedicaremos sodas as nossas forgas. Se nio tiver-
nnos 6xito em orgctnizar um partida que se ocupe &nicct e sistematicamen,te

dct propaganda e dct p?"eparagdo conan,istct do proletaricLdo a vewdkuqao po-

derg resolver-se em uma derrota. Sobre a tatica, e principalmente no que se
revere a constituigao dos sooiezs, parece que estamos cometendo erros mesmo

com os nossos amigos, com o perigo de que tudo se limite a uma modificagao
reformista dos sindicatos de oficio. Trabalha-se de cato na construgao de co-
mit6s de f abrica, como em Turim, reunindo depois todos os comissgrios de
uma dada indistria que tomam a diregao do sindicato professional com a
escolha do comity executive. Parma/zecer se assam Hora das Hungdes poZfffcas
dos Con,selhos operands os quaid deuerian71f preparer o proletarh,do - -mas
sendo, segundo nossa opiniao, o probZema mats !/npo#ante o de organfzar
um potente patti,do de cl,a,sse (comunista) que prepare a conquista in,su,rreci
oRaL do porter ds md,os do gouerno burgu&g" "

Tats propostas sio reafirmadas em carta a ll de janeiro de 1920, ain-
da para a International, onde ao referir-se a Turim, Bordiga afirma: "Quart
to aos conselhos operarios, des existem na Italia, apenas em algumas cida-
des, compostos por comissgrios de segal, que se ocupam das quest6es inter-

nas da empresa. Pelo contra'io 6 nosso prop6sito tomas a iniciativa da cons-
tituigao dos sooiefs municipais eleitorais, eleitos diretamente pda massa
reunida por f abrica ou por aldeia, porque pensamos que na preparagao da
revolugao, a lula deve ser essencialmente politica"." Ap6s comentar que na
Italia nio se trata de unir lula legal e luta ilegal, como fHava Lenin, mas de
comegar a diminuir a atividade ZegaZ para iniciar a fZegaZ que realmente

malta"30 e conclui anunciando para dentro de poucos memes a visio com o .PS/.
O bordiguismo consegue seguidores: entre os operarios e sociahstas

turineses os 'Hgidos" da guerra -- contra os "notgveis" da segao e contra o$

expoentes da direita socialista; entre os maximalistas milaneses, intransi-

" in Antonio Gramsci, .SeZecffons of .PoZftfcaZ Writings (79.20-.2920D, pp. 207-210 e
tamb6m citado por Spriano, op. cft., pp. 38-39. Grifos nossos.

in iden, pp. 210-213 e tamb6m citado por Secchia, op. cif., p. 361. Grifos nossos.
iden. Grifos de Bordiga
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gentes na luta contra Turati; em Arezzo, Florenga, Puglie, a16m do seu cen-
tro vital: Napolis. Bordiga prop6e a restauragao do marxismo ortodoxo e a
criagao do Partido Comunista

Apesar das diferengas entre os dais grupos, o do /Z Sopfet e o do .L'Or
dine .Nzzouo, amboy fundamentam deus programas a partir da critica de fun-

do contra todo o socialismo "burgu6s" encarnado no .PS] e na CGf. Ambos
buscam dar a clause opergd.a uma nova diregao revolucionaria, contra o Es-
tado burgu6s e a favor da instauragao da ditadura do proletariado.

.ZZ Soufet desde o inicio da sua publicag5.o, em 22 de dezembro de 1918,

comegara a colocar a questa.o da constituigao de uma a'agro nacional no in-
terior do PSI, gragas a qual dentro de doin anon se dada a formagao do n6-
cleo comunista. Sua negagao absoluta e intransigente, fundamento do seu
sucesso entre as massas, fecha a porta a today as aliangas e a qualquer for-

ma de colaboragao com a burguesia.
O Z,'Ordfne JVzzouo tem, em contrapartida, uma temgtica mats nca

Tenta ligar-se aos problemas concretos do operariado turin6s e ver o proces-
so revoluciongrio da clause de maneira maid original. Nio coloca, contudo, a

questao da constituigao da aagao e sua agate 6 puramente regional.
/Z Soufef, homo vimos, tomb posiga.o contra as eleig6es. O .L'Ordfne

.Aruooo coloca-se a favor das eleig6es. Bordiga no Congresso de Bolonha con-

segue 5% dos delegados para sua tese
O movimento turin6s pelos CF ainda lutava e Bordiga ja. atacava a ta-

tica consiliar: "Os conselhos operarios surged no momento da insurreiga.o

politica, mas podem tamb6m surgir em um memento hist6rico em que o co-
der da burguesia atravesse uma grande crime(...). O problema revolucionirio
nio consiste na criagao formal dos Conselhos e sim na passages do poder

politico a subs mios (...). Ng,o nos dirigimos a conquistas parciais:
Apes o ftacasso da greve, no .rZ Soufet, de 2 de maio, ele volta a cargo.

Reconhecendo os m6ritos do grupo turin6s Bordiga critica a supervaloriza-

Amadeo Bordiga, .Z,e Test sui ConsfgZI Operas, 2'Z Souief, a. 111, n ' 11, 11-4-1920,

citado por Spriano, op. cft., p. 42. Alias, ja em fevereiro, ele havia polemizado com
Gramsci contestando os Conselhos de f abrica homo revolucionfrios em substituigao

ao partido.
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gao do problema do controle opergrio. lsto levou, segundo ele, "o movimento
comunista de Turim a uma via errada: a colocar a questao do poder nas f a-
bricas ao inv6s da questa.o do poder politico central. (...) Tudo into fbltou, e
devin faltar, se fhlta o partido que persegue os problemas da revolugao".4i
Apesar dessa busca reiterada da forma organizat6ria fhlta a Bordiga uma
concepgao da ligaga.o entre espontaneidade revoluciongria das masses e a
diregao responsavel do Partido. O mesmo vale para os turineses. Para Bor-
diga, contudo, a ditadura da clause se identifica com o partido. A revolugao 6
obra de um pequeno nllmero de revolucionfrios.

A resposta indireta do £'Ordfne .Nuovo ao /Z goulet vem dada pda
acentuagao turinesa a criatividade revoluciongria espontanea das massas.
Nio como voluntarismo, salienta Gramsci, mas contra a id6ia de "uma ins-

tauragao do poder proletgrio come uma ditadura do sistema de seg6es do
partido socialista"." At6 o ini.cio de 1920 os turineses s5.o contra as cis6es no
partido, nio pedem a expulsao dos reformistas, nem prop6em a organizag5.o
de uma fragao comunista. S6 com a derrota dos CF' 6 que veremos crescer
entre des a necessidade do Partido Comunista.

O AuanH:r de I ' de maid publica as baixas operarias: de abril de 1919 e
abril de 1920, foram morton pdas forgas da "ordem" 145 trabalhadores. E
feridos maid 444. Nesse mesmo dia, pelo menos, se acrescentam maid dez
morton. O I' de maio , comemorado pdas forges da "ordem" com 5 mortos em
Turim, 3 em Paola e 2 em Padua

A 8 de maid de 1920, realiza-se em Florenga uma reuniio entre os
abstensionistas, os velhos expoentes do Partido e os jovens da oposiga.o de
esquerda do .PSI. A International envia Carlo Nicolini(Nikolai Markovicz

Liubarskiy: como representante. Ele salienta a necessidade da unidade das
forgas de esquerda do PSI e de nio apressar a cisg.o. A Confer6ncia Nacional

da Fragao Comunista Abstencionista comparecem: Francisco Misiano (pelts
maximalistas de esquerda), Antonio Gramsci(L'Ordfne Nuovo) e Gennari
(diregao do .PS]).

citado por del Carria, op. cft., p. 137.
iden, p. 138
Nicolini tinha, em 1919, ajudado Serratia fundar a revista Comzznfsmo.
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Nesta reunia.o, Bordiga ataca a proposta da Internacional pda unida-

de das "forges sadias" do PSI. Gramsci sustentar a necessidade de abando-
nar a restrita base do abstencionismo e congregar today as forgas revolucio-

ngrias. Bordiga discorda: o abstencionismo 6 uma garantia de pureza do
movimento. A16m disco ele nio tem pressa e, mats do que ipso, ele desconfia

dos ordinovistas. Maid tarde, em julio, Bordiga, em Moscou, ababa por "acei-

tar" as press6es contra o abstencionismo programatico e por uma fragao co-

munista maid ampla.
Para Gramsci, a situagao nio 6 tranqtiila em Turin. Mesmo entre os

ordinovistas ele 6 minoria: Tasca tende a valorizar a CL e a sindicalizar os

CF, e Togliatie Terracini estio mais pr6ximos dos bordiguistas. Em agosto,
a segao turinesa cai sob o controle de Togliatie Terracini, com o apoio de
Tosca, Montagnana e Roveda (os eleitoralistas) que conseguem 466 votos.
Os bordiguistas(Boero, Parodi, etc.) conseguem 186 votes. Quanto ao Grupo

de Educagao Comunista (Gramsci, Santhia, Bianco e Viglongo) somam ape-
nas 31 votos. Gramsci este bastante isolado.

3.3. /ntermezzo: os italianos no ll Congresso da International

O ll Congresso se re6ne em Moscou, julho. A bancada italiana 6 nume-

rosa e heterog6nea: Serratie Vacirca pda diregao do PSi; D'Aragona, Giuse-

ppe Bianchie Emilio Colombino pda CGL; Dugoni, Pozzai)i, No6{ pda fzpa
N fonaZe deZZe cooperaffte; Luigi Poland pda juventude e Amadeo Bordiga.
Nenhum delis, no entanto, com credenciais de plenipotenciarios do PSI.

A chegada a Moscou nio 6 das melhores. O Pravda os "saQda" na sua

edigao de 18 de junho com um artigo de BulKharin que, depois de friar da ne

cessidade de expulsar os refonnistas turatianos, diz: "0 PSI nio se decidiu a
colocar Banca e lealmente a insignia comunista na porta de sua casa porque
muitas dezenas de advogadinhos italianos forman a major parte do grupo

parlamentar"." O mal estar e as lutas internal aumentam quando chega tele-
grama de Gennari definindo a bancada do PSl: Serrati, Graziadei, Bomacci.

citado por Spriano, op. cff., p. 66
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Mas a critica aos italianos nio fora apenas de Bukharin. Lenin no .Es-
querdfsmo, doen€a inHanffZ do Comunfsmo, premia quake todd o PSI. Co-
mentando a situagao do partido, embora declare conhecer pouch a atividade
do partido, diz: "Bordiga e sua fragao tem razio quando atacam Turati e
sous partidgrios que, permanecendo em um partido que reconheceu o poder
dos Soufefs e da ditadura do proletariado, permanecem tamb6m membros do
parlamento e continual a sua velha politico oportunista. Tolerando este
estado de coisas Serratie todo o partido socialista italiano cometem eviden-

temente um erro que ameaga ser tio nocivo e perigoso quanto o que foi co-
metido na Hungria quando os Turati hingaros sabotaram de dentro o par-
tido e o poder dos Soviets"."

No entanto antes do ll Congresso Lenin se atualiza a respeito dos par-
tidos sodalistas e em doin anexos, "Turatie Cia. na Italia" e "Conclus6es fdsas
de premissas justas", ele precisa sua critica. Em "Turatie Cia. na Italia" ele

transcreve uma entrevista que o deputado reformista tinha concedido ao Juan.

chester Guardian, de 12 de margo. Ap6s afirmar que nio h5. um real perigo
revoluciongrio na Italia, Turati critica os maximalistas por "'brincarem com o
togo das teorias sovi6ticas simultaneamente para manter as massas alertas,
excitadas"." Essay teorias para ele nada mats seriam do que lendas, "progra-
mas sem maturidade, praticamente inutilizgveis"." E, depois de afirmar que
as greves se multiplicavam "por qualquer motive" ele advertia que o pals esta-

va irritado, "abatido pda sua divida extema e pda inflagao desenfteada; e no

entanto, este longe de compreender a necessidade de se assimilar a disciplina
do trabalho, que 6 a ilnica que pode trazer a ordem e a prosperidade"."

Diante dense quadra Lenin conclui pda justeza da critica levada a
efeito peso grupo bordiguista quanto a necessidade de expulsar a Turati e
deus partidarios para que o PS/ se transforme em um aut6ntico PC. Mas, diz

Lenin, em "Conclus6es fdsas de premissas justas": "o camarada Bordiga e
sous amigos 'de esquerda ' tiram da sua justa critica a Turatie cia, a conclu-

Lenin, Obras Co/zzpZetas, v. 31, p. 61
citado por Lenin, op. cft., p. 100.
fdem.
iden.
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sg.o fisa de que em principio toda participagao no parlamento 6 nociva. (...)
Elem ignoram simplesmente(ou se esforgam por ignorar) os exemplos inter-
nacionais de utilizag5.o revoluciongria e comunista dos parlamentos, utiliza-

gao incontestavelmente atil a preparagao da revolugao proletgria. Incapazes
simplesmente de pensar asta utilizagao 'nova', clamam, repetindo-se sem
6lm, contra a utilizagao 'antiga', ng.o bolchevique do parlamentarismo"." E

que 6 imaginar-se, por meio dente procedimento 'dimples', 'f aol', e pretensa-
mente revoluciongrio, 'resolver ' o dificil problema da lute contra a influ6ncia

democratico-burguesa no inferior do movimento opergrio, enquanto que na
realidade, n5,o se faz seng.o fugir de sua sombra, fechar os olhos sobre as di-
ficuldades, eludi-las com palavras"."

Se dedicamos este espago a tais comentgrios 6 porque o livro de Lenin

serf uma das bases, senio a base, do Congresso. E nesse Congresso que se
estabelecem as "21 Condig6es" para aderir a Internacional. Entre das se

encontra aquela que exige dos aderentes a expulsao dos reformistas. Turati
e Modigliano sio expressamente citados. Na 2' condigao o texto 6 claro:

'Todd organizagg.o que desqe aderir (...) deve regular e sistematicamente
afastar dos postos que impliquem qualquer responsabilidade no movimento

opergrio (...) os refoimistas e os 'centrist&s"'.s' A 6' afirma: "Todo partido (...)

tem por dever renunciar tanto ao social-patriotismo confessado quanto o
social-paci$ismo hip6crita e fblso"." Na 7' vem a condenagao formal: "Os
partidos (...) tem por dever reconhecer a necessidade de uma ruptura com-
pleta e definitiva com o reformismo e a politica de centro e de preconizar
elsa ruptura entre os membros da Organizagao. (...) A Internacional Comu-
nista ng.o pode admitir que os verdadeiros refotmistas homo Turati(...) Mo-

digliani, e outros tenham o direito de se considerar homo membros da lll
International P53

Lenin, op. cff., p. lll.
iden, p. 112.
.[nternaffonaZe Communfsfe, op. cif., p. 39
fcZem, p. 40
iden.
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Nio $1cam ai as surpresas: quando Lenin 16 o 17' ponto das teses sobre
'As tarefas principais da International Comunista", a reagao da bancada
.taliana sempre tio dividida 6 pda primeira vez un6nime. Lenin afirmava:
'No que se revere ao Partido Socialista Italiano o 2' Congresso da 3' Interns.

cional, reconhecendo que a revisio do programa do partido vetado o ano
passado por este partido no seu congresso de Bolonha marca uma etapa
muito importante na transformaga.o para o comunismo, e que as posig6es

apresentadas pda segao de Turin ao Conselho Gerd do Partido publicadas
no jornal .L'Ordfne .ZVuouo" de 8 de mano de 1920 correspondem a todos os
principios fundamentals da 3' Internacional, pede ao Partido Socialista Ita-
liano examine-las, no pr6ximo Congresso que deve ser convocado em virtude
dos estatutos do Partido e das disposig6es gerais sabre a admissio da Inter-
national Comunista, particulannente no faso da fragao parlamentar, dos
Sindicatos e dos elementos ng.o comunistas do Partido.";'

Lenin referia-se ao documento Per un rinnouamenfo deZ pa#ffo soda.

Zfsfa, aprovado pda segal turinesa em plena greve de abril. A resposta 6
imediata. Serratie Graziadei fhlam que se estava valorizando os rebeldes
turineses, indisciplinados, fren6ticos e ipso significava aceitar as acusag6es
dos indisciplinados contra a diregao do Partido. Bombacci fain que 6 perigoso
valorizar tend6ncias sindicalizantes. Acura-se Gramscie Togliatti de "inter-

vencionistas", de terem ca=ido na ilusio eleitoralista, de serem propensos ao
anarquismo, de serem idealistas

Serrati expressa as diverg6ncias em relagao is "21Condigdes". No en
tanto ele quer apenas uma major autonomia do partido. Nio acredita na
situagao revolucion6ria europ6ia: na Alemanha talvez, na Franca e na In-
glaterra nunca, quanto a. Italia ele a admite embora sem nenhuma 6nfase.
No que se revere a depuragao dos reformistas, ele, em tele, nio 6 contra, mas

quer ter o direito de escolher coma e quando. E afirma que era possivel um

iminente "contra ataque violento da burguesia, e em tal cano uma depura-
gao, sin6nimo de uma asa.o, teria fido uma loucura:

iden, p. 47.
Arte, op. cff., pp. 290-291
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Lenin responde: "Seguramente nio temps o sincer6metro, como disse

Serrati, para provar a boa fe das pessoas, e estamos inteiramente de acordo
para dizer que n5.o se trata de julgar homens e sim de apreciar a situagao
(...) Ng.o queremos dizer que sega necessgria sem feta excluir Turati em tal
ou qual data. Esta questa.o ja foi abordada no Comity Executivo e Serrati
nos disse: 'Em vez de expuls6es, uma depuragao no Partido '. Devemos dizer
simplesmente aos camaradas italianos que 6 a orientagao dos membros do
'.L'Ordfne .Nzzouo ' que corresponde a. International Comunista, e nio a dire-

gao da maioria atual dos dirigentes do PS e de sua h'agate parlamentar.'"'
A questa.o do parlamentarismo 6 retomada.

Na 6poca precedente, o Parlamento, instruments do capitalismo em viag
de desenvolvimento, em um cerro sentido trabalhou pelo progresso hist6-

rico. Nas condig6es atuais, caracterizadas pelo desencadeamento do impe-
rialismo. o Parlamento se tornou um instrumento de engano, de fraudes,

de vio16ncias, de destruigao, de atom de banditismo, obras do imperialis-
mo, as reformas parlamentares desprovidas de espirito de seq(i6ncia e de
estabilidade e concebidas sem plano de conjunto, perderam toda a impor-

ts.ncia prgtica para as masses trabalhadoras.

O parlamentarismo perdeu sua estabilidade do mesmo modo que toda a
sociedade burguesa. (...) Quando socialistas, aspirando ao comunismo
sublinham que a hora da revolugao ngo chegou ainda nos deus parses e se
recusam a se separar dos oportunistas parlamentares, procedem no fun-
do, a uma representagao, consciente ou inconsciente, do perfodo que se
abre considerado homo de estabilidade relative da sociedade imperialists

e pensam por esta razio que uma colaboragao com os Turati(...) pode dar
sobre este base resultados pr6ticos na luta pdas reformat."'

Apes o que a critica se transforma em afirmag5.o pratica: "0 comu-
nismo se recusa a ver no parlamentarismo uma das formal da sociedade
futura; ele se recuse a ver nell a fom)a da ditadura de clause do proletaria

do; nega a possibilidade da conquista durfvel dos Parlamentos, coloca-se
como tarefa a aboZifdo do parlamentarismo. .ZVdo se grata desde logo da uffZf-

zagdo das instituig6es gouernalTlentais burguesas sends com vistas d sua des

Lenin. op. cif., p. 259.
/nfernaffonaZe..., op. cff. , p. 66
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tru@do"." E recolocando a questao da "nova" utilizagao do Parlamento afirma

;consiste sobretudo em usar a tribuna parlamentar com fins de agitagao revolu-
cionaria, para denunciar as manobras do adversario, para grupar em tomio de
certas id6ias as massas que, sobretudo nos parses atrasados, consideram a
tribuna parlamentar, com grandes ilus6es democraticas.(e) deve estar totalmen-

te subordinada is metal e is tarefas da luta extraparlamentar das =&ssas".'o

Donde logicamente o abstencionismo 6 um contra-denso: "A pr6pria
campanha electoral deve ser considerada, nio no sentido de obtengao do m6
ximo de mandatos parlamentares, mas no da mobilizagao das massas sob as
palavras de ordem da revolugao proletfria"." E, coerentemente, se afirma: "0

antiparlamentarismo ' de principio concebido coma a recuse absoluta e categ6-
rica de participar nas eleig6es e na aQao parlamentar revoluciongria. nio 6
senio uma doutrina infantile ing6nua, nio resistindo a critica, resulta por
vezes de uma nadia aversio pelos politicos parlamentares, mas que nio perce-
be, por outro lado, a possibilidade do parlamentarismo revoludongrio:

Serrati acusado, Bordiga tamb6m. Bordiga quer as coisas claus e in-

siste na fundagg.o de um partido com disciplina parlamentar. Lenin respon-
de: "lgnora ele que toda crime revoluCiongria 6 acompanhada de uma crise
parlamentar? Ele disse, 6 verdade, que 6 necessgrio colocar a luta em um
outta dominic, nos Sovietes. Mas ele proprio reconheceu que nio 6 possivel
criar artificialmente os Sovietes. (...) O parlamento 6 um produto hist6rico
que nio podemos eliminar enquanto nio somos suficientemente cortes para
dissolver etta instituigao burguesa. (...) Disseram que o Parlamento 6 o ins-
trumento com a ajuda do qual a burguesia engana as massas. Mas este ar
gumento se volta contra vossas teses. homo revelareis is masses verdadei-
ramente atrasadas e enganadas pda burguesia o verdadeiro cargter do
Parlamento. Se v6s soil marxistas deveis reconhecer que no keio da socieda-

de capitalista as relag6es das classes e dos partidos sio estreitamente liga-
das. homo, eu o repito, mostrareis tudo into se nio bois membros do Paola-

iden, p. 67
iden.

iden, p. 68.
fdem.
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menlo, se repudiais a agro parlamentar? (...) Eu penso que nio quereis ad-
mitir que precisamente a e'aqueza de um grande nimero de novos partidos
comunistas os conduz a contestar a necessidade do trabalho parlamentar"."

Bordiga 6 entio derrotado na Comissio sobre a questao do parlamen-
tad.smo. Sua ' moma.o, combatida, homo vimos, por Lenin, 6 vencida por 88

votos contra apenas 11. pontos de vista do PS.Z sio derrotados. A "Resolugao

sobre o papel do Partido Comunista na revolugao proletgria" a=6rma: "A an-
tiga subdivisgo clfssica do movimento opergrio em tr6s formal(Partidos,
sindicatos, cooperat;ivan) este. ultrapassada. A revolugao proletaria deve ser
invariivele sistematicamente dirigida pele partido do proletariado, ou sqa.

pele Partido Comunista. Vanguarda organizada da classe operarta, o Partido
Comunista responde igualmente i.s necessidades econ6micas, pohticas e espi-
rituais de toda a clause operaria. Ele deve ser a alma dos sindicatos e dos So-

vietes assim homo de today as outras formal de organizaga.o proletgria.

A aparigao dos Sovietes, forma hist6rica principal da ditadura do
proletariado, ngo diminui de modo album o papel dirigente do Partido Co-
munista na revoluga.o proletgria (...).

Para que os Sovietes possam cumprir sua missy,o hist6rica, a exist6n-
cia de um Partido Comunista bastante fol'te para nio se 'adaptar' aos Sovie-

tes mas para exercer sobre des uma influ6ncia decisiva, obriga-los a 'n5.o se
adaptar' a burguesia e a social-democracia oficial, conduzi-los por meio delta

n'agro comunista, 6 ao contrgrio necessaio." . . . '-,..,
Tamb6m na questao do movimento sindical o PS.r e, no cano a CGL, se

v6m acusados: "Os sindicatos criados pda clause operaria durante o peHodo
de desenvolvimento paci6ico do capitalismo representavam as organizagoes

opergrias destinadas a. lutar pda alta dos salirios opergrios no mercado de
trabalho e pda melhoria das condig6es do trabalho assalariado.

(...) Entre-

tanto nos sindicatos, as massas buscam fazer deles sua arma de combate. O

antagonismo de classes tornando-se sempre mats e maid agudo. forma os sin
dicatos a organizar greves cuba repercuss5.o se faz sentir em todo o mundo

Lenin, op. cif., PP. 261-265.
/nfernaffonaZe..., op. cff., P. 51
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capitalista, interrompendo o processo da produgao e da troca capitalistas.
Aumentando suas exig6ncias a medida que aumenta o cusco de vida e que
das mesmas se esgotam de maid e mats, as massas operarias destruem por
ipso mesmo todo cglculo capitalista que representa o fundamento elemental
de uma economia organizada.""

Ainda elsa resolugao afirma: "A luta dos Comit6s de f abricas e de usi-

nas contra o capitalismo tem por meta imediata a introdugao do controle
opergrio em todos os ramos da indQstria. Os opergrios de dada empresa, in
dependentemente de subs profiss6es, sofrem sabotagem dos capitalistas que

bastante freqtientemente avaliam que a suspensao da atividade de tal ou
qual indQstria Ihes seri vantajosa, devendo a tome obrigar6. os operarios a
aceitar as condig6es as maid duran para evitar a qualquer capitalista um
crescimento de despesas. A luta contra este tipo de sabotagem une a major
parte dos operfrios independentemente de suas id6ias political, e faz dos
Comit6s de usinas e de f abricas, eZeffos por fodor os frabaZhadores de uma

empresct, uerdctdeiras orgctnizaQ6es de mcLssa do protetariado. (1...) .Pns\m. os
comity operarios servo forgados na sua aWaD contra as conseqti6ncias deltas
decad6ncia (do capitalismo, efd), e superar os limited do controle das f abricas
e das usinas isoladas e se encontrargo logo em face da questao do controle
operario a ser exercido sobre ramos completos da ind6stria e sobre seu con-
junto. As tentativas dos operarios de exercer seu controle ng.o somente sabre
o aprovisionamento de mat6rias primas das f abricas e das usinas, mas tam-

b6m sobre as operag6es industrials, provocaram, entretanto, da parte da
burguesia e do governo capitalista, medidas rigorosas contra a classe opera
ria, o que transformarf a luta operfria pele controle operario em uma lute
pda conquista do poder pda clause oper&ia.""

Se a anglise foi correta, as conclus6es, no entanto, dependiam eviden-
temente da organizagao da luta e um certo economicismo no texto nio colo-
cou suficientemente bem as quest6es.

Enfim em today ou quake sodas as comiss6es, inclusive a da questao
agrgria, os dirigentes do P.S e da CGL v6m deus pontos de vista serem lite.

iden, p. 53
!dem, p. 54. Grifos nossos
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ralmente destrogados. Apesar disco e contra a vontade da delegagao italiana
Serrati6 eleito membro do comity executivo da lll Internacional.

Coma Gramsci, que n5.o fazia parte da delegagao, fora conhecido em
Moscou? Segundo Fiori, ipso s6 foi possivel pelo testemunho de V. Degott,
ftlncionfrio da International, que chegara a Italia no final do ano de 1919 e
estava presente no ll Congresso. Lf ele entrega a Zinoviev os documentos

gramscianos, nio s6 o Per un rinnooamenfo deZ .partffo socfaZfsfa, mas tam-
b6m o relat6rio sobre o movimento dos conselhos. A16m de entregar os do-
cumentos conversa bastante com Lenin sobre Serratie sobre Gramsci

O apoio leninista fortalece Gramsci que neste momento vai mal na se-

gao turinesa. Queimado com Tasca, em luta contra os bordiguistas, separado
de Togliatti, Terracinie Montagnana e... enSlm combatido pdas hierarquias
sindicais e partidarias

3.4. Rumo a Livorno

O refluxo dos Conselhos coloca drasticamente a questao da organiza-

gao da luta. O PS/ e a CGZ, demonstram de uma vez por today, serum inca-
pazes de dirigir, ou melhor, nio desQjam, de forma alguma, a via revolucio-
n6ria. o .L'Ordf/ze .ZVuouo e o /Z Soofet acentuam essa critica. Amboy os jor-

nais, apesar de subs diferengas essenciais, acentuam a discipline e, princi-
palmente, a disciplina em relagao a International Comunista.

A 29 de setembro o PS/ delibera sabre as "21 condig6es" entre as quads

este a expulsg.o dos reformistas. Terracini argumenta: "Ngo se pode ter da-
vidas: a cisco a esquerda, a16m de afastm do Partido n6cleos compactor e
amplos, teremos profundas repercuss6es no keio do proletariado que segue o
PSI por sua tftica e seu programa extremista. Pelo contrario, a cigs.o a. direi-
ta permanecendo difusa por todo o partido, muito superficialmente, nio teri

larga influ6ncia na massa'
Os reformistas, contudo, nio sio expulsos e encaminha-se a formagao

de uma nova fragao, a "Concentracionista", que se uniHica em outubro.

citado por Spriano, op. cft., p. 84
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Neste mesmo outubro, Bordiga abre mio do abstencionismo electoral e

aceita razed com Gramscie Misiano uma plataforma comum. A segao turi-
nesa, a 6 de outubro, aprova mogao no sentido de que "se empenha em ade-

rir a toda iniciativa syria que SQja tentada para construir uma forte #agao
que organize e guie o triunfo das forgas comunistas no pr6ximo congresso."c '
O abstencionista Boeri que queria uma cisco a direita 6 derTotado.

O manifesto-programa bordiguista de Milio aflrma a necessidade da

discipline e da centralizagao, "sublinhando-se ainda a absoluta subordinagao
de today as atividades ao Comity Central: a da imprensa e da propaganda e,
ainda mats, a parlamentar"" comenta Spriano. O documento afirma -'

"A participagao nas eleig6es poll.ticks e administrativas tem o objetivo de
desenvolver a propaganda e a agitagao revolucion6ria e de apressar a de-

sagregaggo dos drEaDs burgueses de democracia representativa. O grupo
parlamentar ngo teri a faculdade de pronunciar-se homo

' D ' 'l '-

6rgao delibe-
rante sobre quest6es que digam respeito a polftica gerRI do partido".eg

17 de outubro, Otavio Pasture e Palmiro Togliatti, em artigo pu-
blicado pelo .Auanff/, edigao piemontesa, expressam os

' ' -'7 v+" ' "DV. IP bB

desacordos com a di-
regao nacional e sua intengao de ampliar a agro do £,'Ordfne .ZVuouo a navel
nacional, coco 6rgao da fragao comunista

As tens6es sobre Gramsci, por um dado, Togliattie Terracini, por ou-
tro, sio bastante profundas. Na Assemb16ia da sega.o socialista turinesa que
escolhe os candidatos is eleig6es administrativas de 31 de outubro e 7 de

"' -l 'by

novembro sio propostos os nomes de Gramscie de Togliatti. Protestor na
Assemb16ia: Gramsci "fora" intervencionista. Lembram que o .PS7 tinha re-

cusado aceitar qualquer candidatura daqueles que, por qualquer modo, ti-
vessem apoiado ou participado da guerra. Curiosa acusagao: bois ao mesma
tempo em que se 'lembravam" de um artigo de Gramsci, o ramoso /VeufraZf-
fd atffocz ed aluanfe, "esqueciam" que Togliatti participara homo uoZzznfdrfo

.da guerra, mesmo tendo fido dispensado nos exames m6dicos: Tog iat;ti re-
almente quid participar da guerra. "Esqueciam" tamb6m que Tasca fora

iden, p. 89.
Spriano, op. cil., p. 91
citado por Spriano, op. cft., P. 92
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Z
ja. este implicita: parte-se assim mesmo para a cisco

Spriano, op. cft.., P. .102
citado por del Carrie, op. cit. P. 140
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No mesmo momento outras #ag6es se formam. Em Reggio Emilia de
].u a 12 de outubro, os "concentracionistas" fundam a sua 6'agg,o. "Prevalece
a tess de Treves de esperar e de trabalhar, 'continuando a obra de prepara-
gao e de educagao

Os "comunistas unitgrios", serratianos, se reinem em Florenga.

A tarefa do partido ngo 6, me parece, tanto a de dirigir as massas nas

mas -- como pensam os romfnticos das banicadas -- quanto de preparer
todas as forgas do conjunto socialista, indispens6veis para

I'' WIPHI ' bAI

consolidar o
novo regime e tamar posse'elo seu triunfo defidtivo. Nesta obra de 'sus-

tentagio' da revolugao o Parhdo Socialists Italiano 6 talvez o mnis prepa-
rado. Temps uma densa cede de Seg6es, de Sindicatas, de cooperativas(...).
Podemos sem meds de exagero afirmar que grande parte da lt61ia, que a
Italia opergria e prolet6ria, que a Italia evolufda este conosco'M7a

::. :=:' il
Em novembro a CGL envia carta a Losovski, membro da presid6ncia

do Soviete central russo, explicando sua posigao: "Uln movimento insurreci.
onal na Italia terra dado pretexto a burguesia (...) de desencadear uma vio-
lenta e sanguingria reagan que terra diminufdo nossas faTWas e terra impedi-
do o(...) desenvolvimento da agate politico-sindical socialista. Etta nossa con-
vicgao foi reforgada ainda mats porque os representantes de segao e da Fede
ragao provincial socialista de Turim (...) chegaram a declarar expressamente

que mesmo naquela cidade considerada a mats revolucionariamente prepa-
rada, o esmagamento do proletariado, em cano de insurreigao era considera-

do seguro (...) Um movimento revoluciongrio que implicasse o perdurar de
um tempo nio brev:issimo de guerra civil conduziria o proletal,dado a. mats

completa e desesperada tome. A Italia -- ao contrgrio da Russia -- 6 um pals
de populagao foHemente densa, e os habitantes e centros urbanos ng.o po-
dem esperar, em divis6es de terras e latif\lndios, frutos que o permitam ali-
mentar os trabalhadores em casa de bloqueio pelo exterior. Mda admitindo

Spriano, op. clf., P. 84
[l. douere dell'ota, presents, Comunisma. a. \l

citado por Spriano, op. cff., P. 85.
n' I 11 a 15 de outubro de 1920
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de saudagg.o declara ser favor6vela expulsao dos reformistas

ternidade. Esqueceste-vos do espjrito do socialismo

Nio ha mats nada a comentar. O grupo concentracionista(Turati,
Treves, Prampolini, Buozzi, D'Aragona) prop6e: a manutengao do none do

Lazzari discursa:

:
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Partido, a discipline de agro (sic) e a expulsao dos "anarco-sindicalistas e
masons" (sic); s5.o contra a ditadura do proletariado, coisa inconveniente aos
'povos democraticamente desenvolvidos", e o emprego da vio16ncia e dos
meios ilegais na luta de classes.

Os unit6rios (Serrati), dizendo aceitar as vince e uma condig6es, que-
rem no entanto "entend6-las" a partir do contexto e da hist6Ha italiano e

dado que o PSI nio ultrajou durante a guerra a bandeira socialista, nio
querem que os renegados de h(Zje ou de amanhi possam usar o seu name,
que 6 o 6nico conhecido pda massa proleta'ia. E prop6em a lll Internacio-
nal que shes seja concedido o direito de conservar o seu nome.

Quando aos comunistas(Bordiga, Gramsci, Gennari, Bombacci) que-
rem o pleno acordo com as 21 condig6es e com as decis6es do ll Congresso da

Internacional, a exclusio dos reformistas e a anulagao do panto PS.Z'-CGZ,.

Robert Paris nos diz serem, na verdade, cinco e nio ties, as #ag6es
presented: os maximalistas (Serrati), os reformistas (Turati), os comunistas

(Gramsci), os comunistas puros (Bordiga) e uma fragao comunista que per-
manece entre os maximalistas por oportunismo tg.tito "tentar em vio a
uniio das esquerdas contra as direitas'

A International se faz representar no Congresso pelo blllgaro Kristos
Kabaktchief e pelo hangaro Macias Rak6si. Zinoviev escolheu e enviou essen
:mensageiros da intransig6ncia e do sectarismo", como diz Paris. Ele quer

realmente a cisco. E des sera.o eficazes. Discursando no plenario, Ka-
baktchief diz: "A unidade do partido 6 uma f ormula equivoca: ela significa a
unidade entre os comunistas e os inimigos do comunismo. Nio ha lugar para
essa unidade no keio da 3' Internacional. Os que querem permanecer na
International Comunista tem que grupar-se contra os reformistas.""

Mas nio foi apenas Kabaktchief e Rak6si; tamb6m a mensagem de
Zinoviev 6 explicita: "0 Congresso do vosso partido se re6ne no memento em

que a revolugao bate is portal da Italia".:

Paris, op. cft., p. 201
citado por Robert Paris, op. clf. , p. 201
fdem, p. 202
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Paul Levi, representante alemg.o tenth evitar a cisco em vio. Pastas

em votagao as mog6es no dia 21 de janeiro, os unitgl'ios (Serrati) obt6m 98
028 votos (57%); os comunistas (Bordiga-Gramsci) recebem 58 783 votos
(34%) e os refonnistas (Turati) apenas 14 695 votos (9%). Tinha Fazio Ter-

racini quanto ao efeito da cisco.
Derrotados, os comunistas se retiram e fundam o Partifo Co/nunisfa

d'/faZfa. Sezfone deZZa /zzternazfonczZe Comunfsfa. Grande parte da Juventude

Socialista adere. Nance o partido como minoria na clause opergria: os reformistas

tinham os quadros da CGL, das cooperativas, das munidpalidades e o grupo
parlamentar; os centristas tinham o aparelho paaidgrio e o jomal diirio

A posigao minoritgria dos comunistas 6 reafimlada pele Congresso da
C(;Z, em Livorno (26 de fevereiro-4 de margo). Os socialistas t6m ai1 435
000 votos (77%) e os comunistas apenas 432 000 (23%).

Os turineses chegam a Livorno subordinados a Bordiga. Sua unidade

com Bordiga nio 6 automgtica. Este, pressionado pda International, a con-
tragosto, tinha aceito a alianga com os "professores" de Turin. Ainda uma
vez Gramsci6 minoritirio, mesmo entre os ordinovistas. No Congresso de

fundagao do p'Cd'] ele vai ser novamente acusado de intervencionista. E
novamente Togliattie Terracini calam. S6 Bordfga o de$€nde. Apesar de ser

eleito para o Comity Central, n5.o o seri para o Comity Executivo.
O CC sera. composto por 8 bordiguistas (Bordiga, Grieco, Repossi, For-

tichiari. Parodi, Poland, Sessa e Tarsia) e apenas 2 ordinovistas(Gramsci e
Terracini). O CE teri 4 bordiguistas (Bordiga, Grieco, Repossie Fortichiari)

e apenas lordinovista(Terracini).
Comenta Natoli:

:Pesou de modo determinante em tal diregao, a clarissima hegemonic
bordfghfana (o gupo do 'Soofef ' era o 6nico que tinha uma estrutura a
navel nacional), mas tamb6m e sobretudo politico, e que se exercitou
tanto sobre os expoentes maximalistas de esquerda recentemente
aproximados dos comunistas, quanto dos ordfnoofstas, cuba absorgao
politica na maioria bordfghfa/za 6 datgvel(aparte Gramsci) do periods
do congresso de Livorno.:

Natoli, op. cif ., p. 109

162



Bibliografia

1. 0bras de Antonio GRAMSCI

1971. Sotto Za mode r]9.26-.2920D, 2' ed., Giulio Einaudi Editors, Torino.

1972. .L ' Ordfne .iVuot;o (]9.29-.2920D, 15' ed., Giulio Einaudi Editore, Torino.

1973a. .Scrftff .PoZftfc!, editados e introduzidos por Paolo Spriano, I' ed., Editors Riu.
nib, Roma

1973b. SuZ .Fbscfsmo, editado e introduzido por Enzo Santarelli, Editori Riuniti.
Roma

1974a. Socfalfsmo e Fascfsmo (792.Z-.2922y, 16' ed., Giulio Einaudi Editore, Torino.

1974b. .Ecrfts poZffiqzles ..r (79.24-.2920D, editados e introduzidos por Robert Paris, tra
duzidos por Marie G. Martin, Gilbert Moget, Armando Tassie Robert Paris.
]iditions'Gallimard, Paris.

1974c. Z,a Questfone ]WeHdfanaZe, editados e introduzidos por Franco de Fence e Va.
lentino Parlato, 3' ed., Editori Riuniti, Roma. '

1974d. Per la verity, editado e introduzido por Renzo Martinelli, Editori Riuniti.
Roma

Giulio Einaudi Editore ToHnone crftfcaJ, editada por Valentino Gerratana,

1975b. ScHftf gfooanfZZ! (19.74-.29J8y, 14' ed., Giulio Einaudi Editore, Torino.

glRz!%sz.ea£= HIHKl=s:%g.s"uu: u::

gSH%1931 8 MT g hW
1977b. Selections aom Political Writings(1910-1920), editados e inh'oduzidos por Quen-

tin HOARE, h'aduzidos por John Mathews, Lawrence and Wishart, London.

Em anexo o artigo de Angelo TASCA: ' caZ and Trade-ZI/neon Sign!/ican-
ce ofthe /bcto/y CozzncfZs"

1978. SeZecffons #om PoZfffcaZ Writings (792Z-.2926D, editados, introduzidos e tradu-
zidos por Quentin HOARE, Lawrence and Wishart, London
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1980a Croc,ache Toriwsi(1913-1917),
Einaudi Editore, Torino.

organizada por Sergio CAPRIOGLIO, Giulio

1980b Ecdts politiques 111(1923-1926)
traduzidos por Marie-Gracieuse
Paris, Editions Gallimard, Paris

Martin-Guistucci,
editados e introduzidos por Robert PARIS,

Gilbert Magee e Robert

1982 La C&ta. futtul'cl(1917-}918),
Einaudi Editore, Torino

organizada por Sergio CAPRIOGLIO, Giulio

1984 it castro M.ctm (1918-1919),
naudi Editore, Torino.

organizada por Sergio CAPRIOGLIO, Giulio Ei-

1987 Z,'Ordlne .Nuovo (]9.29-.2920D, organizada por Valentino GERRATANA e Anto-
nio A. SANTUCCI, Giulio Einaudi Editore, Torino

2. Obras sobre GRAMISCI

1978 "7Z gfotiazle Gramscie Gentile'l Stzzdf Sforfcf, a. 19, n ' 2, aprile-giugno.

BADALONI, Nicola
1974. "Gramscf et Ze probZ&me de Ja reuoZutfon; .DfaZectiques, n ' 4-5, mars

BADALONI, Nicola e Carlo MUSCETTA
1977. .LabrfoZa, Croce, GentfZe, Gius Laterza & Fig1i, Bad.

1977. .1Z Gfouane Gramscie iZ marxismo .29.Z.Z-.29.28, Feltrinelli Economics, Milano.

1976. Gru/7zsci's Hamish, 2'. reimpressao, Pluto Press, London.

BS::l S$hH£H$:u!=:
Bull-GLUCKSMANN, Christine
1974. "Gramscf ef Z 'lgtat ': .Z)iaZectfques, n ' 4-5, mars.
1975. Gramsci et I'stat, Librairie Arthbme Fayard, Paris.

BURY. Pr?nflisJcoeZ ernandez (el3, . o de Gram.sci, Editorial Grijalbo, Barcelona.
Ver: Manuel SACRlgTAN, marxismo de Gramsci'l, tambdm in

ReaZfdad, n' 14
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CAMMETT, John M.
1976. .Antonio Gramsc! and t/ze Origins of.rfaZfan Commzznism, Stanford University

Press, Stanford. '

CAPRIOGLIO, Sergio
1975. "Prdsenfatfon d'ztn fnddft de Gramscf'] Zzs Temps ]l/odernes, a. 30, n' 343, fb-

vrier

CARACCIOLO, Alberto e Gianni SCALIA
1976. .La cfttd Hutura, 2' ed. reduzida, Giangiacomo Feltrinelli editore, Milano
Ver: Carlo CICERCHIA, "RappoMo coZ Zenfnfsmo e fZ pro6Zema deZZa rfuoZuzfone

Giuseppe TAMBURRANO, '£l;'asf deZ sufZuppo deZ .pensfero poZftlco df Gramscfn-
e Mario TRONTI, "Tra maferiaZfsmo dfaZefflco e/iZoso#a deZZa prassf. Grczmscf
e I,abriota".

CLAN.K, Martin Nile
1977. Anf onto Gramscf and fhe ReuoZuffon that FafZed, Yale University Press, New

Haven and London

COHEN. Federico ef aZZlf
1911..Egemonh e I)emocrazia,. Gramscie tcl questions comunistcl nel dibattito di

.It/ondoperctio, Mondoperaio, Edizione Avanti

DE FELINE, Franco
19?L. Serrati, Bordigct, Grctm,scie i.t problem,ct Jetta. riuotuzion,e in, hai,ict 1919-1920.

De Donato editore, Bad

DIAS, Edmundo Fernandes
1979. "Do bfgnfo uermeZho a .Lft;arno: .L'Ordfne .Nuovo", Cadernos S.EAF '. a. 1. n' 2

fevereiro.
198L. "Cuttura,, potiticcl e cidadat\.h n,a, produQaa gram,sciana, de ].914 a 1918", Cct.

demos do CODES, n' 3

FERRI, Franco (ed.)
1969. Sfzzdf Grczmscfanf, Editori Riuniti-lstituto Gramsci. Roma
Ver: Alberto CAlltACCIOLO, '% prop6sffo df Gramscf, Za .Russia e fZ mopimenfo

boZscepfco"; Umberto CERRONI, "G/"czmsc! e fZ superamenfo deZZa separuzfone
tna socfefd e Sfafo'} Roberto CESSI, 'Problem! deZZ& sfoHa d ' .IfaZfa neil'opera df
Gramscf'} Eugepiq GARIN, 'antonio Gramscf neZZa czzZfzzra ffaZfana'} Giuseppe
TAMBURRANO, "Gramscf e Z'egemonfa deZ proZetadafo"; e as interveng6es'de:
Roberto BATTAGLIA, Alberto CARACCIOLO, Eugenio GARIN, Livid
MAITAN e Paolo SPRIANO. '

FERRI, Franco (ed.)
1978. PoZfffca e .Sfor£a in Gramscf, Editori Riuniti-lstituto Gramsci. Roma
Ver: Remy BODEI, "Grumscf: uoZonfa, egemonfa, razfonaZfzzazfone
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FIORI, Giuseppe . Grumsc£, 4' ed., Gius Laterza & Fig1i, Bad.

GRISONI, Dominique e Robert MAGGIORE
1973. .Lire Gramscf, Editions Universitaires, Paris

1976 'Gramscf e Za t;ia consfgZiare aZ SociaZfsmo", Mbndoperaio, n ' 11, in Cohen,
1977

JAC?j:En,.jmT;lnd G:,.....,.ci; t"e .«.. d'.e.« f t. C,..e"
dem .Z!?!stoic, a. 52, n ' 1, march

The Journal of Mo-

"'o U .r .g!©2.then:l.ET':R::rEnE'$=£:F%=
usda, Editora Brasiliense, S. Paulo

Eduard Privat, Toulouse.

5qU=Th:~' "Z3%#©SZm£:S£HS£={ g=n",
H t:='gEfhHodrE,#f:oh:Hn:KfHf =:

Gramscf, EDI, Paris

MACCIOCCHI, Maria-Antonieta
1974. Pozzr Gramscf, ]iditions du Seuil, Paris

MANACORJ)A, Mario Alighieri . .. . .
1976. /Z Brine/pzo educaffuo in Gramscf, Armando Armando editore, Roma

1979. Gramscf e # moderns p ncfpe. 2VeZZa case deZ socfaZfsnzo italiano, Editori Riu
nib, Roma.

PARIS. Robert
1965. "Antonio Gramsci' Partisans, 16, juan-abut.
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PICCONE. Paul
\9'76. "Gra.mets Marxism: Beyond I.ervin clad Togtiattt' , Theory an,d SocieW, It' 3

PORTANTIERO. Juan Carlos
1977. 'Los zzsos de Gramscf", Czzadernos de Pasado y Presents, n' 54, Buenos Aires

PORTELLI, Hugues
1974. 'q/acobfnfsme et ant#acobfnfsme de Gramscf", .DfaZectlques, n' 4-5, mars
1975. "Gramscf et Zes eZectfons", .Les Te/7zps .IWodernes, a. 30, n' 343, fivrier

ROSSI, Pietro (ed.)
1975. Gramscf e Za czzZfura conte/?zporanea, I' reimpressao, Editors Riuniti-lstituto

Gramsci. Roma
Ver: Marco Antonio AIMO, "Sfafo e rfooZzzzfone negZf scrfttf szzZZa questfone merfdfo

rzaZe"; Martin Ni]e CLARCK, ".rZ cancel/o gramscfano df Ht;oZuzfone (]9.29
.20POD"; Giorgio GALLI, "Gramscf e Ze feode JAZZ'dZffes"; Augusto GUERRA,
"SfoHcfsmo ed etfca Zfbe/'marfa neZ gfouane Gramscf"; Giorgio MACCIOTA, "Rf.
uoZuzlone e cZasse operafa negZf schiff fuZZ ' Ordfne .Nuooo"; Ernesto
RAGGIONIERI, "Gramscf e fZ dfbattiZo teorfco ne/ moofmento operafo inferno
zfonaZe"; Predrag VJiANICKI, "Gramscf e fZ se/zso deZ socfaZfsmo", e as inter-
veng6es de Eugenio GARIN, Georges HAUNT, Salvatore Francesco ROMANO e
Paolo SPRIANO.

SALVADORI, Massimo L.
1970a. G/"amscf e iZ p/"obZema sforico deZZa democrazfa, Giulio Einaudi Editore, Tori

no, 2a. ed. ampliada, 1977
1970b. "Orjgfnf e crist deZ soufetfsmo", ll Manifesto, n ' 1, gennaio, traduzido para o

espanhol por Roberto Ruschella sob o titulo: "Or£6aenes e crisis deZ soofet£smo",
Czzadernos de .Pasado y Presents, n ' 33, agosto de 1972

1974. 'fAcfuaZffd de Gramscf", .DfaZecffqzzes, n ' 4-5, mars

SOFRI. Adriano
\9?5. "Gramsci, Bordi,ga et tes conseU.s tuH.n,ois (19].9-1920)" , Les Tem,ps Mlodernes.

a. 30, n' 343, f6vrier

SUPPA, Silvio
1976. /Z .Primo Gramscf.

Milano.
GZf scrif&i poZftfcf gfouanfZf rlP.24-JS.28D, Editore Jovene

TEL(1), Mario
1976. "Strategic consiiiare e suituppo capitatistico in, Gramsci?' , PI'oblemi de! sada.

Zfsmo, 4' s6rie, a. XVll, n' 2, aprile-giugno

WILLIAMS, Gwen A
1975. Proletarian Order. Antonio Gramsci, Factory Councils and the Origins of the

Communism in Italy 1911-1921, Pluto Press, London.
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3. Obras sobre a cultura italiana

ABBATE, Michele
1976. Zn /iZoso$a df .Benedetto Croce e Za crist deZZa socfefd itaZfana, Giulio Einaudi

editore, Torino.

CROCE, Benedetti
1907. "1Z pensfero di Giorgio Sores'l Za Crftfca, a. V, n' 4, 20 luglio. Republicado

coma introdugao a obra de Georges COREL, Consfderazfone suZZa ufoZenza,
Gius Laterza & Fig1i, Bad, 1926

1978. MbterfaZfsmo Sforfco ed .Economic ]l/amfsfa, 3' ed. economica, Gius Laterza &
Fig1i, Bad.

GARIN, Eugenio
1974. .r/zfeZZettuaZf /taZfani deZ XX SecoZo, Editors Riuniti, Roma.
1976. .La CuZfzzra .Z'tatiana tra '800 e '900, Gius Laterza & Fig1i, Bad.
1978. Stora deZZa FfZoso/ia /faZfana, Giulio Einaudi Editore, Torino.
1979. 'H.nfonfo Z,abrfoZa neZZa sforfa deZZa czzZfura e deZ moufmento operaio '

]Varxfsfa, a. 17, n' 2, matzo-aprile.

Critics

PICCONE. Paul
\9'7'i.q8,. "Labriol,a, a,n,d the roots of eurocommunisrd' , Berketq Journal of Socidog

vol. XXII.

4. Obras sabre o Marxismo

ALTHUSSER, Louis
1967. PozzrMbm, Francois Maspero, Paris. .. . . . ..
1972. Z,dnfne et Za phfZosophie sufui de ]Vam & .Le/zfn depart Hegel, I''rangois Maspe-

ro, Paris

COLETTI, Lucio
1975. .rdeoZQgla e Socfeta, 4' ed. Gius Laterza & Fig1i, Bad

GUSTAFSON, Bo
1975. ZWamism, och revisionism,. Eduard Bernateins Kati,}t au mamismem och dees

idehfstor£sfa orzzfsalnf/tear, Upsala, Svenska Bok6orlaget, traduzido para o
alemio por Holger Haide sob o titulo: .It/amfsmus und Reufsfanfsmus, Euro-
paische Verlagsantalt, Frankfurt am Main e delta edigao para.o espanhol por
Gustau Munoz, sob o titu]o: ]Wamfsmo y Ret;£sfonfsmo. .La cHtica bernsfefnia
na deZ mamismo y sus premfsas hist(irico-fdeoZl:jgfcas, Editorial Grijalbo, Bar-
celona -- Buenos Aires -- Mexico
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HOBSBAWN, Eric Joseph (ed.)
1978. .SZoHa deZ .A/amfsmo /. /Z ]Wamfsmo ai teznpf df ]l/am, Giulio Einaudi Editore,

Ver: Gorge HAUNT: ' suo marxismo" e Eric J. HOBSBAWN: "Za #o#una
delle edizionidi Mlac'3c ed Engetsn .

19'79. Stan,ct det Mctmi,smo ll. It Marxismo n,etL'etd detect seton,da, intern,azbn,ale.
Giulio Einaudi Editore. Torino.

Ver: Franco ANDREUCCl: ' one e Za t;oZgarfzzazfone deZ marxismo"; Eric
Joseph HOBSBAWN: "Za cuZtura europea e fZ marxismo Hra Otto e .A/louecen-
fo"; Valentino GERRATANA: 'Hnfonfo .Lczbrfola e Z'introdz&zfone deZ mamlsmo
in /faZEd"; Gregorio DE PAOLA: "Georges Sores, daZZa meta/is£ca aZ milo"; Ma
rek WLDEMBERG: "Za sfrafegfa poZfffca de/Za socfa/democrazfa Zedesca" e

Massimo L. SALVADORl: "Kbufsfy P'a oNodos$a e reulslonismo:

Torino

LABRIOLA, Antonio
1977. Saga! suZ materfaZfsmo sfodco, editados por Valentino Gerratana e Augusto

Guerra, 3' ed. revista e atualizada, Editori Riuniti, Roma. '

LENIN - VLADIMIR ILITCH ULIANOV
L91]. E! Estado y ta, Reuotuci6n, Lct teorh, mancistcb del Estado y tas ta.Teas de! proLe-

tariado en Za reuoZuc£6n, Obras completas, vo1. 27, Akal Editor, Madrid, 1976
19\9. Tests e Infor7vw sabre ta, democracy burguesa )p !a. (!ictcLdura, del protetaH.cbdo.

Obras completes, vo1. 30, Akal Editor, Madrid, 1976
1920a. .EZ "izqz&ferdfsmo'l enHermedad f/z#anffZ deZ comunismo, Obras completas, vol.

33, Akal Editor, Madrid. '
1920b. ' unismzzs", Obras completes, vo1. 33, Akal Editor, Madrid. 1976
L92Qc. Tests sabre hs tareas fur\darren,tales del ll' Cortgresso de ta Interrtacional

Comzznfsta, Obras completes, vo1. 33, Akal Editor, Madrid. 1976
1920d. Dfscurso sabre eZ paper deZ pa#!do comunfsta, Obras completas, vo1. 33, Akal

Editor. Madrid. 1976. '
1920e. .Dfscurso soZ)re eZ parZamenfarfsmo, Obras completes, vo1. 33, Akal Editor,

Madrid, 1976

5. Obras sobre a sociedade italiana e sobre a
hist6ria europ6ia

ABRATE, Mario
1968. Za Jolla s!/zdacaZe neJZa !ndustrfaZizzazzfone in .IfaZfa. .2906-.2926, 1' reimpres

sao, Lied L'lmpresa Edizione. Torino. '

AGOSTI, Aldo ef aZZf!
1970. ll movimento sindacale in Italia. Rassegna di studi(1945-1969), Fondazione

Luigi Einaudi, Torino

Em especial. Anamaria ANDREAS], 'Z'efd gfoZffffana e fZ pHmo dopogzzerra (]904
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ALATRI. Paolo
1957. ' orjgines du Hascfsme ef Ja cZasse dfdgeanfe ffaZfenne;

cfonaZes d Za Zum£2re du marxisme, n ' 1, mars-avril
1971. .Le origfnf deZ .F'ascfsmo, 5' ed., Editori Riuniti, Roma.

Recherches Intemcl

ANCONA, Annibale
1914. 'Zn poZftica esters deZ popoZo ftaZfano: Utopia, 11, n ' 13-14, 15-31 dicembre

ARTE. Gaetano
1965. Sforfa deZ Socfalfsmo /taZfano (Isps-.zp2aD, Giulio Einaudi Editore, Torino.

BALDAZZI. Giovanni
1914. "SfndacaZfsmo comunaZfsta e sindacaZfsmo riuoZuzfonarfo". Utopia, 11, n ' 9-10

15-31 luglio.

BARATONO, Adelchi
1914. "Za /Zne deZ bZoco a Genoua: Utopia, 11, n ' 9-10, 15-31 luglio.

1963.

1973

3ADORO, Idomeneo
Probhmie carattehstiche storiche det mouth,onto sin.dacale italiano", RiDista
Stoned deZ SocfaZfsmo, a. Vll, n' 19, agosto.

Storia, dd, Sindacah,smo hale.hn,a. Dci,th rLCLsciM al fascismo: La, Fe(!eRerra. (I '
uoZ), e .La CGL (2' t;oZJ, "l;a Nuova Italia" Editrice, Firenze

BARBONI. T.
1914 ':A#orno alza neutralffd deZZ'.If alfa ': Utopia, 11, n ' 11-12, 15 agosto-l settembre.

BARNI, Giulio
1913 . "t/na ca/npagna contra Za masoneria'l Utopia, 1, n ' 2, 10 dicembre.

BASSO. Leno ef aZZif
1976. .F'ascfsmo e antfPascfsmo (]9]8-.2936D. fezfonie testenzonfanze, 5' ed., Giangia-

como Feltrinelli editore, Milano
Ver: Leno BASSO, 'Ze orfgfnf deZ jascismo" e Paolo ALATRI, "Za crisis deZZa cZasse

dinged,te e te lotte sociaZI, del primo doppo guerrct

BOLOGNA, Sergio et aZZii
1972. Operas e Sfato, Giangiacomo Feltrinelli editore, Milano
Ver: Sergio BOLOGNA, "Composfzione df cZasse e peoria deZ pczdffo aZJe oHglne deZ

m,ouimen,to coll,sitiare

BERNSTEIN, Serge e Pierre MILZA
1973. L ' /fazio Confempo/'dine. .Des .iVatfoztaZisfes aux europdens, Librairie Armand

Colin, Paris

BOMBACCI, Nicola, Egidio GENARI, Luigi SALVADORI e Giacinto Menotti
SERRATI

1919. "7Z Frog/"ama ]l/assfmaZfsta ': Comunfsnto, a. 1, n ' 1, I ottobre.
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BORIDIGA, Amadeo
1919-1920. "Letters to the .271rd .rlzfe/'naflonaZ'l in Gramsci 1977b.
1920. "Seize .Z)omer or Seize the .Z?'acfory ': !n GRAMSCI, 1977b
1921.(com Umberto TER]RACIN]) R.EZAZ.rO]VZ presenfafa daZZa .Flm/o/vz

:OMUNISTA.al Congresso di Liuorno det PS1' (15-2]. germ.a,io 1921) suit'i.t\di-
rizzo poZftfco deZ .Pa#fto, Presso il C.E. del Partito Comunista d'Italia. Milano

1973. "tl/na !nfemfsfa ad .Amadeo .Bordiga", feita por Edek Oser, ,SfoHa Conte/npo/"cz
nea, a. 14, n' 3. settembre

1975. Scruff sceZti, editado e introduzido('Note szzZZ pensfero poZfffco di .Amadeo .Bor-
dfga") por Franco Livorsi, Giangiacomo Feltrinelli editore, Milano

e,

BORGHI, Armando
s/d. .MussoZfnf in camicia, traduzido para o portugu6s sob o titulo .Els MussoZfnf, Edi

toraOceano.S.Paulo. ' ' ' '
1954. ]1/ezzo secoZo df anarchfa (7898-.2945), prefacio de Gaetano Salvemini. Edizio.

ne Scientifiche ltaliane, Napoli

BUONSERVllZI. Nicola
1914. 'Ze ragfon! JAZZ'fnferuenZo ffaZfano neZZa gzzerra ': Utopia, 11, n ' 13-14, 15-31

dicembre

CANDELORO, Giorgio
t915. Stork dell'lltcLtia. Model'7ta: La, crist di $ne secoto e t'et& giotittian,ct(uol.

Giangiacomo Feltrinelli editore, Milano.

CAROCCI, Giampiero
1973. gloria dei Jhscfsmo,.1972, Editore Aldo Garzanti, Milano, traduzido para o

ing16s por Isabel Quigly sob o titulo: .ZlaZfan Fascism, Penguin Books, Middlesex

CATALANO, Franco
1962. .L'.rf alfa deZZa dfffatu/ a alza democrazfa 29.29-]948, Lerici Editrice, Milano

CHAIBOD, Federico
1963. 1,'./faZfa Conte?zzporanea (79.28-.2948D, Giulio Einaudi Editore, Torino. traduzi-

do para o portugu6s por Luiz Braz Teixeira, sob o titulo: .Hfsfdrfa do .F'ascfsmo
.rfaZfano, Editora Arcadia, Lisboa

CIMBALI. Eduardo
1914. "SuZ/a necessffd de//a padeclpazfone deZ/'/[a/fa aZ/a conf7aerazzione unfuersaZe

Urop£a, 11, n ' 13-14, 15 31 dicembre. '

CIPPOLA, Carlo M. (ed.)
1976. Contempt/'a/y .Economics, William Collins Sons & Co.

CORTESI, Luigi
1973. Z,e origfnf deZ PaNfto Comunista .rfaZlano, Gius Laterza & Fig1i

Glasgow

Bad
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DE AMBRIS, Alceste
1919. '7 Z£mftf deZZ'espropriazio/ze necessarla .rZ .Rfnnot;amento, 11, n' 5, maggio

DE FALCO, Giuseppe

Hll%@8$31$;1='1i,T?gF!::;,:.
1914. "1Z Congresso di AnGoRa: Utopia, 11, n ' 5-6, 15-30 matzo.
1914. "1 so#smi JAZZ'oposfzfone't Utopia, 11, n ' 7-8, 15-31 maggio
1914. WIZtd borghese e miopfa socfaZisfica't C/topfa, 11, n ' 13-14, 15-31

DE FELINE, Renzo
1971. Sindacalfsmo rfuoZzzzfonarfo e /iumanesfmo

Z)'Xnnunzzfo (19.29-.2922D, Marcellana, Brescia
neZ cadeggfo .De Ameris

1970. /'rozetart senza HuoZzzzione. Sforfa deZZe CZassf SubaZferne daZ .2860
ed., Edizione Oriente, Milano.

:Z .2950, 2

DnKAnTWO,.:j'nces" et ''zzi. st«. .BfZ.«cfo Sto,fog,«/Z.o e P«.bZemf Sto,fc!,

Gaetano ARFE "b cr.lsi deZ dopoguer/"a" e Leo VIALIANI, "ZZ Pa#fto socfalfsZa
i,tatiana da1 ].900 d 1918".

DI STRASO, Arcangelo
1914. "Come sigma andatf in .Libra ' Utopia, 11, n ' -8, 15-31 maggio

DONATI, Lorenzo
1977. "Za Guardia .Regis Sforia Confempol'area, a. Vlll, n ' 3, settembre

ERCOLE, Francesco
1936. Z,a riuoZuzione Huscfsta, F. Ciuni Libraio Editore, Palermo.

1967 ':Hg=.fU=3Z;l'g.,.11E':::Eg=::£TTH'BIS;.:Kil'£S=:
c£6rz, 3' ed. Editorial Proyecci6n, Buenos Aires

FASCIO RIVOLUZIONARIO D'AZIONE INT
1914. 'Hf Zaoo/ atorf d '.rtaZia'l .Lcz FoZZa

}RNAZIONALISTA
a. 111, n ' 41, ll ottobre

1957. Co/so df stora deZ ]Woufme/z£o Ope/'afo, Centro di Sociologia della Cooperazio
ne, lvrea.
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FERRO, Marc ef aZZif
1967. Z,a .RduoZz4tfon d'Ocfobre ef Ze moupemenf out;der europden, EDI Etudes et Do-

cuments Internationales. Paris
Ver: Andreina DE CLEMENTE, "La .Rdt;oZuffon cZ 'Ocfobre ef Ze ]Vouuemmenf Ouurfer

ltalien,

GARAVINI, Sergio
19'1Q. "L ' Occupagpnte del,!e fbbbr'khe e I.'esperienze dei Consign", Proble7nidet, Bach,.

Zfsmo, a= Xll, n ' 49? 1970,.traduzido para o espanhol por Augusto Blanco sob o
titulo: 'Za Ocupac£6n de Zas /abrfca;y Za experfencfa'de Zos consdosn, Cuader-
nos de .I)asado y .Presence, n ' 33, agosto de 1972. '

GENCARELLI, Elvira
L913. "Lct stat%gra$ct Haiiana sul maui.menlo operate e socialists ne! phmo dopo-

gzzer/'a: .Prospetffue e ProbZemf= Sforfa e PoZftfca, a. Xll, n' 2, aprile-giugno.'

GENTILE, Panfilo
1914. "Stato e slndacato'l Utopia, 11, 9-10, 15-31 luglio

GIOLITTI, Giovanni
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